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Resumo

A referente pesquisa busca desenvolver um estudo sobre as varias identidades femininas 

presentes e ausentes nos livros didaticos. O recorte temporal proposto fundamentou-se nos 

livros didaticos publicados nas decadas de 1980, 1990 e 2000. Varias leituras iconograficas e 

textuais desses livros foram feitas no sentido de questionar como os mesmos trabalham a 

historia feminina, melhor dizendo, como o feminino e representado nas imagens e nos 

textos; se os livros didaticos d5o abertura para novas discussoes como nos sugere a nova 

historiografia. Esse momento tambem sera propicio para refletirmos os porques dessas vozes 

ausentes quanto ao feminino. Aproveitando o que os livros trazem sobre as mulheres, 

trabalharemos justamente as identidades, os novos cenarios, apresentando outros discursos, 

outras subjetividades diferentes das que as praticas educativas form am, fabricam, divulgam, 

e assim, sobre a mulher, podem-se comentar suas a?oes, sua vivencia, um sujeito que 

tambem faz parte da historia da humanidade.

Palavras -  chave: Livros Didaticos -  identidades -  representaQoes -  feminino.
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Introdu^ao

Estudar sobre a muJher e urn tema pouco usual nos livros, principalmente nos livros 

didaticos. O que faziam as mulheres? Que lugares ocupavam na sociedade? Quem sao 

nossas “heroinas”? O que as mulheres pensavam ou pensam sobre a sociedade?

Estas sao perguntas que fazemos e, muitas vezes, ficamos sem respostas por termos 

poucas narrativas sobre a mesma. E como se no mundo so existissem homens, e eles fossem 

os responsaveis por tudo, inclusive pela historia da humanidade.

Hoje nos questionamos sobre as formas etnocentricas de pensar o mundo, sobre os 

varios estereotipos criados para grupos considerados “inferiores”. Questionamos-nos, 

tambem, sobre algumas identidades que fazem parte desse espa$o e tempo historico e que, 

no entanto, foram “ocultos”.

Desconstruir formula^oes e verdades consagradas e elaborar novos territories de 

discussoes foi um dos motivos que nos levou a lan^ar mao do livro didatico, visto e dito 

como um dos construtores de verdade, para a elaborasao desta monografia, uma vez que 

percebemos que o papel da mulher na historia ainda nao esta claro nos livros didaticos e nem 

os mesmos dao espa?o a esta discussao.

Que visao temos do livro didatico?

Os livros, muitas vezes nSo sao vistos pelos professores como uma forma simbolica 

produzida por alguem que tem interesses e visoes de mundo, mas como representantes 

inequivocos da verdade que transmitem um saber “legitimo” e visto como fim e nao como 

meio possivel de questionamento. Segundo Oliveira (2007, p. 30), o livro didatico e visto 

como um inventario das diferen^as; e entendido como um espago vivido, praticado; um 

espago coletivo, multiplo, fragmentado, incompleto, articulado com muitas vozes.

No livro didatico, especialmente o de Historia, podemos encontrar sobre a mulher 

varios discursos presentes e ausentes, varias vozes, teorias, concep^oes e interesses, assim 

tambem como varios conhecimentos e saberes rejeitados. No entanto, a partir da Nova 

Historia, a historiografia e o ensino de Historia trouxeram a oportunidade de engajar os 

“destituidos” da historiografia positivista, e se tomou cada vez mais presente nas pesquisas, 

a historia vista de baixo, o cotidiano, a historia oral, das mulheres, das crianfas, dos pobres 

entre outras.

Como argumenta Ribeiro (2004, p.8), a partir dos anos 1990 podemos observar que a 

historia cultural confirma-se como uma linha teorica preocupada em apresentar e analisar os 

novos caminhos para a escrita da Historia no que conceme a linguagem e as relagdes “saber
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e poder”. Essa postura teorica tem permitido reflexoes sobre a produ^ao do conhecimento 

historico.

Essas novas abordagens historiograficas presentes no universo dos historiadores tem 

conduzido a diferentes contesta^bes da chamada historia tradicional.

Entretanto, e dificil ainda encontrannos esses livros que abra9aiam uma 

historiografia renovada, mas percebemos no discurso curricular que come^am a despontar as 

abordagens sobre os sujeitos silenciados na historia, neste caso, a mulher.

Cabe, entao, problematizar essa ideia que se construiu do livro didatico ser um 

reflexo da realidade e questioner os sistemas de represen ta^ao, de pensamento, as narrativas, 

os jogos de poder e buscar ver, nos mesmos, a pluralidade, a diversidade e a 

heterogeneidade.

Esta pesquisa, portanto, e uma tentativa de sair das conven^oes pre-estabelecidas 

socialmente e compreender outros valores culturais e sociais diferentes daqueles explicitos 

nos livros didaticos. Para tanto, o trabalho foi dividido em tres capitulos que contemplarao 

diferentes aspectos da problematica em estudo (mulher).

Na confec^ao dos tres capitulos, efetivamos a analise de algumas imagens e 

narrativas que melhor se adequam ao trabalho; abordamos o aspecto subjetivo das 

construfbes femininas enfocando o discurso de poder presente nelas, assim tambem como os 

silencios.

Procuramos compreender as raizes historicas e sociais contribuidoras destes silencios 

e as vozes que lutam por uma historia mais presente. Vozes estas que, muitas vezes, 

legitimam e/ou silenciam lugares, tempo e espa<;o. Ressaltamos que este trabalho nao tem a 

pretensao de esgotar a tematica sobre a mulher, de outra forma, pretendemos dar uma 

contribuigao a investiga?ao do tema e que novas questoes sejam suscitadas para preencher as 

lacunas ainda existentes.
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CAPITULO I

IMAGENS E REPRESENTACOES DO FEMININO NOS LIVROS DIDATICOS DE

HISTORIA DA DECADA DE 80

Qua] a contribui?ao dos livros didaticos para a elaborafao da figura feminina nos 

anos 80?

Com esta interrogagao, o presente capitulo enfoca algumas das identidades femininas 

elaboradas nos livros didaticos de historia da decada de 8 0 fazendo uma discussao de como 

o feminino e representado nas narrativas e nas imagens, contextualizando-as com leituras 

sobre identidades, signiflcados e representaQdes.

O processo educativo e propriamente um conhecimento de valores de uma cultura, 

contribuinte para a forma?§o do sujeito. As representatives de sujeitos1 2 classificados como 

“indio, negro e branco”, que aparecem nas narrativas e nas ilustra^Ses dos livros didaticos, 

podem colaborar na constru^ao do sujeito brasileiro. Dentre essas representa^oes de sujeito 

tambem encontramos a “mulher”, cujas narrativas vao sendo cristalizados nas imagens que 

os livros apresentam.

Ha, no entanto, um cuidado especial ao tratarmos das narrativas e das imagens, uma 

vez que as mesmas trazem a represenlafao do real, contribuindo para fixar identidades 

causando mal-estar em homens e mulheres. Temos como ponto de parti da desse mal-estar os 

proprios livros didaticos de historia, em que alguns narram identidades de negros, indios, 

brancos, mulheres como se fossem natural e muitas vezes real, ocultando fatos

1 SOUZA, Osvaldo R. de. Historia do Brasil. 6* serie. 6* ed. Sao Paulo: Atica, 1985.
LUCCI, Elian Alabi. Historia do Brasil. 1° volume do 1° Grau. 6* ed. Sao Paulo: Saraiva, 1987.
AZEVEDO & DAROS. A historia de um povo, 1: Sociedade Brasileira: Pre-colonial, colonial. Sao Paulo: 
FTD, 1988.

2 Sobre essas classificagdes de sujeitos, consuhan Quern e quern na Historia? Jconografia do livro diddtico. 
Paulo Bernardo F. Vaz -  Ricardo Fabrino Mendonfa -  Silvia Capanema Pereira de Almeida. In: Imagens do 

Brasil -  Modos de ver, modos de conviver. (org) Vera Regina Fran5a -  Belo Horizonte: Autentica, 2002.
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contribuidores de uma discussao sobre a constru^ao dessas identidades, especialmente a 

“mulher”, que sera neste trabalho o objeto3 de estudo.

Segundo Chartier (1990, p.16-17), para entendermos as representagdes da realidade, 

e preciso compreender o objetivo da historia cultural que visa determinar o modo como em 

diferentes lugares e momentos essa realidade social e construida e pensada; as 

representagbes construidas do mundo social embora aspirem a universalidade de um 

diagnostico fundado na razao, s3o determinados pelos interesses de grupo que as inventam, 

portanto, ha necessidade de relacionar os discursos proferidos com a posigao de quem os 

utiliza.

Sendo assim, as representagoes sao vistas como estando sempre colocados num 

campo de concorrencia e de competigdes, cujos desafios se enunciam em termos de poder e 

de dominagao, neste caso, as lutas de representagoes tern tanta importancia quanto as lutas 

economicas, para poder compreendemos os mecanismos pelos quais um grupo impoe, ou 

tenta impor, a sua concepgao do mundo social, os valores que sao os seus, e o seu dominio. 

Desta forma:

Ocupar-se dos conflitos de classificagdes ou de delimigao nao e, 

portanto, afastar-se do social, como julgou durante muito tempo 

uma historia de vistas demasiado curias, muito pelo contrario, 

consiste em localizar os pontos de afrontamento tanto mais decisivo 

quanto menos imediatamente materials. (Chartier, 1990, p.17).

E preciso, entao, nos apropriarmos de todos os conflitos de classificag§o, tanto dos 

grupos dominantes como dos dominados; e preciso pensar uma historia que tome por objeto 

a compreensao das representagoes do mundo social, que os atores sociais sejant traduzidos 

nas suas posigoes e interesses, objetivamente confrontados, assim percebemos como o grupo

3 **
Uso eJ(pressao no sentido de dizer que toda discussao sera em tomo da mulher, e n2o mostrar a mulher como 

uma coisa (objeto).



5

da elite descreve a sociedade, tal como ela e ou como gostaria que fosse. No entanto, 

partindo para as narrativas e imagens nos livros didaticos, ha meios que nos levam a crer 

nessa representa^ao da realidade duvido as raizes destes textos ou dessas imagens, que sao 

escritos ou feitos a partir de pesquisas que requerem observapdes, anotapoes, registros, 

nomeapoes e classificapoes.

Como se relacionar com esse saber classificatorio?

Nao vamos descarta-lo, mas podemos repensar nossa pratica cultural partindo de 

outros lugares, podendo assim ir alem do que o saber cientifico nos passa, desconfiando das 

certezas, descobrindo o que esta no discurso de uma imagem e ate buscar outros saberes 

alem daqueles expostos nos livros didaticos. Esta e uma forma de nos apropriamos das 

narrativas e das imagens nesse campo de conhecimento.

Pensando sobre o poder da linguagem sobre as palavras que 

traduzem as certezas, em especial, quando pretendem fixar nossas 

identidades, e ainda, pensando as subjetividades produzidas e 

circuladas e, a validade universal do conhecimento. (Donato4, 2002, 

P-77).

Se todo significado e instituldo pelo poder da linguagem, devemos, entao, questionar 

as subjetividades que vem sacralizadas de forma que possamos compreender mais do que 

esta sendo narrado ou mostrado nos livros didaticos. Como as narrativas tern o poder de 

consolidar lugares na sociedade, lugares estes que muitas vezes reforfam a inferioridade do 

outro, toma-se necessario entSo historicizar as identidades formadas a partir da linguagem. E 

o que tentarei fazer neste trabalho, questionar, historicizar uma identidade formada a partir 

de um olhar masculino e religioso que marcou e marca a historia de vida da mu 1 her. Esta

4 Eronides Camara Donato, professora do Departamertto de Historia e Geografia da Universidade Federal de 

Campina Grande -  Paraiba.
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identidade que ora e descrita como heroina, ora e vista como simples mulher ou ate mesmo 

esquecida nos livros didaticos.

Qual a rela^ao entre identidade e alteridade?

A discussao da identidade e, no mesmo movimento, a discussao da alteridade, da 

diferen9a. A identidade tern a ver com os discursos, objetos, praticas simbolicas que nos 

posicionam no mundo, que dizem novo lugar com rela^ao a outro, podemos dizer que a 

identidade tambem marca e estabelece uma posi^ao, o lugar que efetivamente construimos e 

no qual nos inserimos, sendo assim, a questao da identidade aciona, no mesmo movimento, a 

discussao tanto da similaridade quanto da diferenga.

A identidade e uma constru£ao simbolica e imaginada, formada a partir de um lugar 

para si e do reconhecimento de diferen^a no outro. Sao varias as identidades criadas a partir 

desse lugar, que se tomam representa9oes de sujeitos classificados como “indio”, “negro”, 

“mulher”, “louco”, etc. Claro que nao vamos generalizar dizendo que os livros didaticos nos 

obrigam a pensar e fazer um discurso de alteridade, mas ha, com certeza, significados e 

sentidos que sao passados pelas imagens e que permanecem a medida que elas sao vistas e 

repetidas.

Para compreendermos como essas identidades foram construida-’ especialmente a 

identidade da mulher, e preciso buscar o Jugar da fala desses livros, o lugar de significa^ao, 

formado a partir da articula^ao entre a fala propriamente dita e a intertextualidade presente 

no mesmo, como tambem a situa$So na qual a rela9ao comunicativa se efetua. Melhor 

dizendo, e preciso buscar uma estrutura significativa e mais ampla a qual se encontra muitas 

vezes oculta nos livros didaticos.

Analisaremos a seguir algumas imagens e discursos referentes a mulher que foram 

apresentados em livros didaticos na decada de 80, para perceber como foi sendo construida a 

identidade feminina partindo dos varios significados atribuidos a ela.



7

O primeiro livro analisado foi do autor Osvaldo R. de Souza, intitulado, Historia do 

Brasil, datando do ano de 1985, o livro foi escrito para a 6a serie do primeiro grau5. O 

segundo livro data do ano de 1987, e do autor Elian Alabi Lucci, um geografo que escreve 

sobre Historia do Brasil e no qua! o autor analisa as origens do homem, a coloniza?ao e a 

independencia do Brasil, o livro faz parte do primeiro volume do primeiro grau6. E por 

ultimo datando do ano de 1998, o livro dos autores Azevedo e Daros, trazaas como titulo, a 

historia de um povo; 1: sociedade brasileira, pre-colonial, colonial7.

A historia nestes livros e construida a partir de uma otica masculina e enfatizaaa as 

imagens sobre o masculino. Raramente encontramos nesses livros imagens de mulheres, sao 

tao poucas que muitas passam “despercebidas” e outras se tomam apenas ilustrafoes de 

livros, inevistindo, portanto, a leitura da iconografia.

Quais sao as representatives de sujeitos encontradas nesses livros didaticos?

Os sujeitos historicos presentes nestes livros sao os reis, as rainhas, os diplomatas, os 

herois ou politicos, onde a historia dos homens se faz apenas pela historia politica, pela 

diplomacia. Quanto aos herois, estes sao aclamados sempre como os bem-feitores, aqueles 

que honram o seu pais, dando a sua vida por ele. E e neste quadro de heroismo que 

encontramos algumas imagens e narrativas sobre a mulher, sendo representadas como 

heroinas, vencedoras de batalhas. Vejamos as figuras:

5 Na decada de 80, o Ensino Fundamental era assim chamado (1° grau) e o  Ensino Medio (2° grau).

6 Ibidem.

7 Esta e a forma que esta escrita no livro. O mesmo nao traz os nomes dos autores completo.
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Figura 1: Maria Quiteria Figura 2: Soror Joana A ngelica

SOUZA. Osvaldo R. dc. Historia do Brasil. 

6“ sene. 6" ed. Sao Paulo: Atica. 1985. p.12. 

1985. p. 12. il.color.

SOUZA, Osvaldo R. dc. Historia do 

6“ seric. 6* ed. Sao Paulo: Atica. 1985. p.12. 

Brasil. 6* serie. 6” ed. Sao Paulo: Atica.

Na primeira figura, temos uma jovem chamada Maria Quiteria, vestida e com a 

postura de um militar, segurando uma arma (espingarda). O livro didatico traz a seguinte 

narrativa sobre a figura:

A baiana Maria Quiteria de Jesus Medeiros, moga simples, sem 

instrugdo, fugiu da casa dos pais para combater os portugueses. 

Vestindo roupas masculinas. entrou para as tropas brasileiras em 

defesa da independencia. Serviu com bravura no batalhao dos 

Periquitos. Outras mogas baianas seguiram o seu exemplo. Sua agao 

fo i reconhecida pelas autoridades brasileiras. O imperador 

concedeu-lhe a ordem Imperial do Cruzeiro. (Souza, 1985, p.12).

A imagem e a narrativa sobre Maria Quiteria e um exemplo de exalta^ao dos herois, 

ambas refonjam aquilo que o positivismo pregava, a historia dos herois. Abre-se um espa<?o 

para a reprodupao dos papeis definidos como masculinos e femininos, pois uma mulher de 

acordo com o texto, nao deveria chefiar um grupo de soldados.



9

Podemos discutir muito alem do que vemos e lemos sobre Maria Quiteria. Alem de 

ela ser uma heroina, podemos discutir a preocupa9ao que a mulher expressava por seu pais,

o
os tabus que Maria Quiteria enfrentou por ser mulher e pensar como homem se infiltrando 

no meio deles, enfrentando a familia e a propria sociedade da epoca que era tao 

conservadora. Estes sao pontos que podemos ver nos livros didaticos a partir de uma leitura 

que questione as subjetividades ja sacral izadas. Para ganhar visibilidade Maria Quiteria 

travestiu-se de homem, adotou gestos, posturas e falas masculinas.

Ja na segunda figura temos uma freira na porta do convento de bra90s abertos e 

semblante aflito, porque homens armados a ameafam e pedem para sair da firente. Tudo 

indica que a freira esta protegendo seu lar e disposta a tudo para nao deixar os homens 

profanarem o sagrado (convento). Vejamos o que escreve o autor sobre a figura:

A freira superiora, Soror Joana Angelica resistiu heroicamente aos 

portugueses. Eles prelendiam ocupar o convento. Ela tentando 

impedir que eles entrassem, disse-lhes: “Para tras, bandidos! 

Respeilai a casa de Deus! Antes de conseguirdes os nossos infemais 

designios, passarei po r sobre o meu cadaver!" E os portugueses 

passaram. A freira fo i assassinada. (SOUZA , 1985, p .12).

“Resistiu heroicamente aos portugueses”. Esta cita^ao e mais um exemplo da 

representa^ao de heroismo que pode ser questionado. O autor enfatiza a mulher como 

heroina. Seu ato de bravura foi em prol do pais? Ou tal bravura se deu pelo fato dela nao 

querer que os codigos da religiao fossem quebrados? Se olharmos pelo prisma religioso, 

percebemos que se trata de um convento feminino, onde a presen^a masculina nao era bem 8

8 Tabus em relafSo a mulher: realizar atividades ditas masculinas, ir contra as regras familiares, enfrentar uma 

sociedade conservadora e moralista, conviver com homens, etc.
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ainda, pois as mulheres enclausuradas (freiras) fazem votos de castidade e sendo fie] as 

regras religiosas, a presen9a desses homens traria a “desordem” nesse recinto.

Acredito que os discursos historicos podem ser compreendidos como eles sao 

narrados, so n§o devem ser aceitos tal como sao, ainda mais quando tratamos de urn livro 

didatico, que traz uma historia, muitas vezes, a partir do factualismo, atendendo aos 

interesses do mercado consumidor e das editoras. Devemos ter cuidado com os discursos: O 

discurso nao e simplesmente aquilo que lraduz as lulas ou os sistemas de dominagao, mas aquilo por 

que, pelo que se luta, o poder do qua/  nos queremos apoderar. (FOUCAULT, 1999, P. 1 OX

Outro simbolo de mulher heroina ou redentora, como foi aclamada pela historiografia 

positivista e a personagem Princesa Isabel. Observe neste discurso como o autor elaborou a 

figura feminina da “redentora dos escravos”.

Foi nessa epoca, mais precisamente no dia 13 de ntaio de 1888, as 3 

horas e 15 minutos, que a princesa Isabel assinou a Lei Aurea, 

abolindo a escraviddo no Brasil Jose do Patrocinio, o grande 

batalhador pela aboligdo, chorando disse: “Meu Deus! Nao ha mais 

escravos em minha terra! ” Por esse a to, Isabel fo i aclamada a 

Redentora. (SOUZA, 1985, p.83).

Nesta nanativa, percebemos o grau elevado ao qual foi aclamada a mulher, a 

“redentora”, esta palavra se assemelha, segundo a religiao crista, a Cristo, que foi conhecido 

como o redentor. A princesa Isabel por seu gesto tao grande afao se toma a redentora, a 

salvadora dos negros, aquela que elaborou uma epistola que, a semelhanfa de Cristo, salvava 

os negros do cativeiro da terra.

Por que a princesa Isabel foi feita heroina? A quern interessa tal representa^ao?

A abolifSo da escravatura no Brasil dependia apenas de condi9oes politicas 

adequadas e da defini^ao da forma de faze-la. Por isso que ela foi sendo realizada aos
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poucos, embora saibamos que os passos fundamentals para a aboli^ao foram a luta dos 

proprios escravos. O motivo que levou Isabel, filha de D. Pedro II, a assinar a Lei Aurea, e 

que a mesma se encontrava no poder substituindo o pai, como nao dava mais para esperar 

ela aboliu a escravidao no Brasil e passou a ser a libertadora dos negros, e como ela estava 

no poder, este fato so veio favorecer o proprio govemo, ou seja, este ato de Isabel deu mais 

fblego a D. Pedro II. Politicamente, o ato de Isabel foi bom porque o Imperio estava 

passando por crises, alem dos movimentos abolicionistas e escravistas, havia tambem 

desentendimentos religiosos e militares que contribuxram para o enfraquecimento do 

Imperio, e juntando a essa crise, os republicanos se organizavam cada vez mais para 

derrubar a monarquia e implantar a Republica.

De acordo com o pensamento iluminista, a nossa razao deveria levar homens e 

mulheres ao progresso, ao desenvolvimento, tanto no campo politico, quanto no social e 

economico. O uso de nossa raz3o tern contribuido para formar ou mudar as pessoas? Tern 

nos libertado da ignorancia? Tern nos ajudado a respeitarmos as diferen^as e a refletirmos 

sobre as teorias que elaboram a representa^ao do real, ou apenas vemos aquilo que os livros 

didaticos nos apresentam e nos apropriarmos passando para outras pessoas?

Devemos nos preocupar com os discursos, o que eles apresentam e o que deixam 

oculto, pois muitas vezes e no silencio que encontramos outras verdades. Vejamos nas 

seguintes figuras, a mulher, pe<?a fundamental de uma familia organizada, higienizada 

moralmente para ser a “rainha do lar”.



Figura 3: Chegada de D . Joao VI 

ao R io de Janeiro.

LUCCI, Elian Alabi. Historia do BrasiL 1° volume do 1° grau 

6°ed. S3o Paulo. Saraiva, 1987. p. 104. iLcolor.

SOUZA, Osvaldo R. de. Historia do Brasil.

6* store. 6* ed. SSo Paulo: Atica. 1985. p.87. il.color.
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A figura 3 retrata a chegada de D. Joao VI com sua familia ao Rio de Janeiro, sendo 

aclamado por homens, mulheres e crian^as. O centra dessa imagem e D. Joao VI, sua esposa 

nao aparece ao seu lado, isso retrata bem a rela<;ao de poder. O govemo pertencia aos 

homens e a mulher era apenas o simbolo da estabilidade familiar, cabendo a ela o papel de 

esposa dedicada e mae. Ela era educada para o govemo da familia, sendo a casa o territorio 

do seu reinado.

O mesmo conceito de familia serve para a figura 4 que, representa a familia Imperial, 

observe o destaque dado ao patriarca da tamilia, D. Pedro II, a figura masculina sempre fica 

em pe, levando-nos a compreender que ha na figura masculina a superioridade. Mas Isabel 

que faz parte dessa familia, que declarou livre os escravos e foi aclamada redentora, nao se 

diferencia das mulheres? Podemos dizer que Isabel estava no govemo apenas no momento 

propicio, apenas substituiu seu pai, mas se caso ele chegasse a falecer, ela nao ficaria no 

govemo e sim seu esposo, o Conde d’ Eu. Entao, por mais que ela seja vista como heroina, 

ela e mulher, e para esta existe uma linha enorme de limites, fronteiras discursivas entre o 

permitido e o proibido.

Sendo assim, podemos dizer que nas duas figuras representadas a mulher esta 

presente, mas apenas representando o quadra familiar, seja de uma familia nobre como nos 

mostra as figuras 3 e 4, ou uma familia modesta. Em nenhum momento nas narrativas 

escritas que vem proximo as imagens encontramos algo referente a mulher, o alvo principal 

sao os homens, e o discurso decorre sobre eles. Sabemos, entretanto, do poder que a 

linguagem tern de instituir seus significados e o livro didatico e um dos lugares propicios 

que contribui para instituir sua linguagem de poder que rnuitas vezes se tornam 

preconceituosas, isso percebemos muito bem na linguagem dos livros didaticos, 

especialmente estes os quais estamos pesquisando (decada de 80).
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Muitos livros legitimam a linguagem de poder, apresentando imagens e narrativas 

preconceituosas, sem questionar ate onde a verdade esta explicita. Olhemos entao para as 

figuras seguintes:

Figure 5: jantar de uni senhor de escravo.

AZEVEDO & DAROS. A historia de uiu povo, 

1: Sociedadc brasiteira: pre — colonial, colonial. 

S3o Paulo FTD, 1988, p. 110.

Esta imagem retrata urea cena de um jantar familiar, onde dois brancos estao 

sentados a mesa comendo, ao lado da senhora branca esta uma mulher negra segurando uma 

especie de abano -  espanador, certamente fazendo varios movimentos para espantar sobre a 

comida e evitar o calor para os patroes. Essa imagem tambem retrata a infancia negra, a 

senhora branca trata as criangas corao se fossem animais de domesticagao, elas ficam 

sentadas no chao proximas a mesa, esperando as migalhas de alimento que serao dados pela 

senhora. Agora o lugar destinado a essa mulher negra era o da servidao, seu papel era servir. 

O que nao vai ser diferente na figure seguinte.
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Figura 6: escravo sendo castigado pelo  dono.

AZEVEDO & DAR6fi. A historia de um pw c,

1: Sociedade brasileira: ptc -  colonial. colonial.

Sflo Paulo: FED. 1988. P. 156.

A figura 6 retrata um escravo sendo castigado pelo seu senhor com uma palmatoria, e 

escondida, so observando no canto da porta, uma rnulher escrava amamentando uma crianga, 

provavelmente filho (a) do senhor que esta castigando o escravo. Observe que a cena enfoca 

a questao dos castigos fisicos para escravos desobedientes, esquece essa figura feminina que 

foi responsavel pela vida dos filhos do seu senhor. Gramas a essas mulheres que eram 

chamadas amas-de-leite muitas criangas sobreviveram.

Se a condi<;ao da rnulher no seculo XIX, nao era das melhores, imagine da rnulher 

escrava, estava “sempre” submetida a alguem, quando nao atendia ao patrao era porque 

estava atendendo a patroa e alem de amamentar seus filhos e o dos patroes, muitas serviam 

para legitimar a masculinidade do patr5o e dos filhos dele, sendo usadas para o sexo. Muitas 

dessas mulheres negras nao tinham o prazer de criar os filhos, pois muitos eram tirados da 

mae e vendidos para outros senhores. A discussao em tomo desse tema e dificil, pois ainda 

vemos presente o preconceito instalado na sociedade e quando olhamos estes livros com 

essas imagens, os proprios afirmam que existe o lugar dos brancos e dos negros. Nao ha 

problematiza^o das iconografias, o que acaba legitimando os lugares demarcados 

historicamente. Isso e perigoso para o aluno — leitor, pois subjetiva um discurso que instaura 

as diferen?as de sexo e ra9a a partir de uma visao pre-conceituosa.
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Mas vale ressaltar que as mulheres brancas tambem sofriam pelos limites impostos 

pelos homens, e o caso da figura seguinte.

Figura 7: mulher em seu ambiente domestico.

AZEVEDO & DAR6S A hisloria de um povo,

1: Sociedade brasilcira: Pre-coIoniaL colonial.

Siio Paulo: FED, 1988. p. 110

A figura representa tres pessoas, uma mulher e duas criangas, sendo uma escrava que 

ainda engatinha pelo cao, e nao recebe atengao de ninguem. Tudo indica que a mulher e a 

mae da crianga que esta sentado em um banco. Ambas estao realizando atividades, a mulher 

esta cortando um tecido e a crianga tentando ler, sendo alfabetizada.

Para a mulher negou-se tudo que de leve parecesse independencia, a mulher nao 

podia levantar a voz na presenga dos mais velhos, eram criadas em ambientes rigorosamente 

patriarcais, vivendo sob duras “tiranias” dos pais e quando casadas pela “tirania” do marido. 

Quanto a crianga que tenta ler, a ela tambem era proibida uma educagao fora de casa, o 

aprendizado era dentro dos limites dos cuidados do lar.

A mulher so se engajava mais na sociedade quando ia a igreja, ou participava dos 

momentos festivos, como uma festa de casamento, por exemplo. Ir a igreja com o esposo e 

os filhos era uma atividade perfeita para os homens apresentar sua masculinidade e de sua 

conduta de chefe familiar. Precisava-se de uma familia organizada para eles ganharem mais 

respeito e prestigio da populagao.
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Ha nesses livros dos anos de 1985, 1987 e 1988, uma grande ausencia feminina, 

principalmente nos dois primeiros. Sao livros que narram apenas fatos, enfatizam o lado 

politico, economico e militar. Sobre a mulher pouca coisa e narrada uma imagem ou 

narrativa factual. Mesmo assim devemos sempre nos perguntar: por que? Quando e como?.

As representa?oes seriam urn dos varios processos sociais que constituem a 

diferencia^ao sexual, e essa constituifao e constantemente construida, resistida e 

reconstitulda. Mais do que pensar nas representaqoes como um sintoma de outras causas, e 

preciso compreender seu papel ativo. As representa^oes podem ser diversas, po^em se 

transfonnar ou divergir, mas estao sempre estreitamente ligadas ao poder, na verdade, elas 

sao construfdas no meio das re la te s  de poder e seus significados expressam sempre essas 

relaqoes.

Os modos como os grupos sociais sao representados podem nos indicar o quanto 

esses grupos exercitam o poder, podem nos apontar quern e objeto ou sujeito de 

representaqao. Lembremos, entao que foram usualmente os homens, religiosos, legisladores, 

pais, medicos, que falaram sobre as mulheres e que, assim, construlram e difundiram com 

mais forqa e legitimidade as representa^oes femininas.

Mas podemos juntar a essas falas, as teorias9 que vao de certa forma da^consistencia 

ao discurso masculino, deixando predominar nos livros didaticos a sua base teorica. 

Entretanto, podemos ver o discurso como um jogo complexo em que ele pode ser ao mesmo 

tempo instrumento e efeito de poder ou obstaculo, ponto de resistencia e ponto de partida. O 

discurso tanto veicula e produz poder como tambem o mina, o expoe, debilita e permite 

bana-Jo. Assim tambem como podemos perceber ausencia feminina nos livros didaticos, 

essas ausencias dao guarida ao poder e daemargem a tolerancia mais ou menos obscura.

9 Sobre as teorias, a mais viavel neste discurso e a positivista.
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Capitulo II

IMAGENS E REPRESENTAgOES DO FEMININO NOS L1VROS DIDAnCOS DA 

DECADA DE 90

De que formas sao criadas, mantidas e reproduzidas as rela?5es de domina^o e 

subordinafao entre os grupos sociais e o feminino?

Para analisarmos esse questionamento, e necessario compreendermos a 

complexidade das relafoes sociais presentes no cotidiano e na organiza^ao social mais 

ampla; e preciso indagar qual o lugar que o individuo ocupa na trama da Historia e como sao 

construidas as identidades10 pessoais e as sociais em dimensao temporal. Assim, e necessario 

perceber que a trama da Historia nao e o resultado apenas da a?ao de figuras de destaque, 

consagradas pelos interesses explicativos de grupos, mas sim a construsao de todos os 

agentes sociais, individual's ou coletivos, ou seja, a trama da Historia nao e apenas o 

resultado do que fizeram os personagens “ilustres” como Napoleao Bonaparte, D. Pedro II e 

Tiradentes, mas e tambem o resultado dos negros, indios, pobres, mulheres e tantos outros 

que ficam por tras da cortina, no entanto, a cena so acontece porque estes existem.

Vale lembrar que a afirma^ao das identidades nacionais e a legitima^ao dos poderes 

politicos fizeram com que a Historia ocupasse uma boa posi<;ao no conjunto de disciplinas 

escolares, pois era objetivo da historiografia comprometida com o Estado apresentar as 

criangas e aos jovens o passado gtorioso da nagao e os feitos dos grandes vultos da patria; 

sendo assim, os Iivros didaticos elaborados sob o controle do Estado serviam aos seus 

interesses politicos.

10 Identidade, de acordo com Stuart Hall, 6 o  que pergunta menos “O que nos somos”, e mais “o  que tomamos”: 

“As identidades, longe de estarem alicer^adas numa simples recuperafSo do passado (...), sao apenas os nomes 

que aplicamos as diferentes maneiras que nos posicionam, e pelas quais nos posicionamos, nas narrativas do 

passado”.
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Segundo Bezerra11 (1999, p. 200), o livro didatico e um instrumento importante no 

processo educativo que o professor dispoe para seu trabalho didatico -  pedagogico, por isso 

nao pode de forma alguma expressar preconceitos de origens, eticas, generos, religiao, idade 

ou qualquer outra forma de discrimina^ao, para isso e preciso estar atento as ilustra9des e 

aos textos caso estes explicitem preconceitos.

As imagens sao mero recursos para motivar o aluno e ilustrar o livro de Historia?

Questao como essa precisa ser levantada, considerando que pouco se conhece sobre 

as formas de leitura de imagens utilizadas em sala de aula, visto que ela pode servir apenas 

para ilustrar o conteudo explicitado, ou pode se tomar o proprio conteudo em discussao, a 

partir do momento que ela e questionada. Como e por quern foi produzida? Para que e para 

quern se fez esta produgao? Quando foi realizada? Qual a inten?ao ao se produzir tal 

gravura? Perguntas como estas ajudam-nos a perceber no9oes particulares sobre genero, ra?a 

e geragao, a vermos embutidas no^oes sobre quais grupos sociais podem representar a si e 

aos outros e que grupos sociais podem apenas ser representados ou ate mesmo serem 

excluidos de qualquer representa^ao.

O universo iconografico e demasiadamente extenso e envolve inumeros tipos de 

imagens, representa^oes que falam de lugares, posi^oes sociais, generos, gera^ao dentre 

outras. Neste trabalho optamos, entao, por trabalhar algumas imagens mostradas em livros 

didaticos da decada de 9012, aquelas que considero que melhor retratam esta discussSo sobre 

represen ta^oes, identidades e feminino.

Nesse processo de escolhas, analisamos o livro do autor, Raimundo Campos, 

Historia geral, da 6* serie, publicado em 1991, destinado ao ensino Fundamental.

11 BEZERRA, Holien Gonsalves. O processo de Avaliaqao de Livros Didaticos. Historia. Im Anais do XX  

Siznposio da ANPUH. V .l. Historia: Fronteiras. Florianopolis, ABPUH, 1999.

12 CAMPOS, Raymundo Carlos Bandeira. Historia Geral, 2: Ensino Fundamental. Ed. Ver. e ampl. -  Sao 

Paulo: Atual, 1991.

DREGUER, Ricardo & TOLEDO, Eliete. Historia: Cotidiano e Mentalidades. v. 2 Sao Paulo: Atual, 1995. 
VICENTTNO, Claudio. Historia, Memoria viva, Idade Moderna e Cntcmporanca. 9* ed. Sao Paulo: Scipione, 
1997.
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Vejamos como Raimundo Campos trabalha a mulher no seu livro de Historia.

Figura 8: Reuniao para leitura 

De um artigo de enciclopedia

CAMPOS, Raymundo. Historia gcrai 2: 

Ensino Fundamental. Ed. Ver. E ampl. 

Sao Paulo: atual, 1991. p. 66 . il.color.

Figura 9: Os sans calotte, trabalhadores 

urbanos, foram dos mais ativos 

participantes da Revolupao Francesa.

CAMPOS, Raymundo. Historia 2: 

Ensino Fundamental. Ed. Ver. E ampl. 

Sao Paulo: atual, 1991. p.83. il.color.

A figura 8 traz a cena de uma reuniao de pessoas, a maioria homens, fazendo uma 

leitura em uma sala, na qual observa-se no meio um busto masculino e apenas tres mulheres, 

pelas vestes s5o todas da nobreza. De acordo com o livro, a imagem e para mostrar a leitura 

de um artigo da enciclopedia13 em um sal&o fiances seculo XVIII. Nao traz nenhuma 

discussao sobre a mesma, servindo apenas para ilustrar o conteudo. Como o discurso se 

refere ao fiuminismo14 15 seria interessante usar essa imagem dando sentido a exposi<?jio, a todo 

o momento fala-se de pensadores iluministas13, podemos aproveitar a figura feminina no 

meio desses homens e fazer uma leitura da mesma relacionando com o recorte temporal (sec. 

XVIII). A figura teminma nao esta no discurso iluminista que e totalmente masculino, cuja

13 A enciclopedia foi elaborada na Franpa entre os anos de 1751 e 1780, era baseada nas novas ideias, 130 

pensadores trabalharam nela coordenadas por Denis Diderot e Jean D ’Alembert.

4 O iluminismo foi parte das novas formas de pensar, sentir e agir que surgiu entre o seculo XVII e XVIII na 

Europa, mais precisamente nos paises de maior desenvolvimento capitalista e onde era maior a ascensSo da 

classe burguesa.

15 Eram assim chamados, os homens que seguiam o pensamento iluminista, dentre eles se destacam: Voltaire, 

Montesquieu e Rosseau
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preocupa^ao gira em tomo da organizapao da sociedade, da razao, excluindo a mulher como 

sujeito pensante.

Sera que nesta leitura que temos da figura, a mulher participou expondo tambem suas 

ideias? Ao que parece ela esta ali so como ouvinte ou para apoiar, legitimar as ideias escritas 

pelos homens, pois para eles tudo deve ser govemado por leis, normas e prescri9oes 

elaboradas pelos homens.

Observe a figura 9, um casal de vestes simples, ambos armados. A mulher com uma 

espada e o homem com um rifle e uma espada, representam os sans culotte que, segundo o 

discurso historiografico, foram os mais ativos participantes da Revolu9ao Francesa. Ja que as 

narrativas apresentadas no livro sao secas, apenas falam sobre a divisSo da sociedade 

francesa, a mulher mais uma vez esta como um figurante. Em toda luta descrita na 

Revolu9§o Francesa, a mulher esta ausente, e como se os homens fossem os unicos 

responsaveis pelo evento, o que nao e bem assim, pois a Revolu9§o Francesa contou tambem 

com a atua9§o das mulheres, seja no papel de agitadoras, tocando sinos, tambores, 

zombando das autoridades ou incitando os homens a a9ao. Raimundo Campos escreve sobre 

a mulher, nem ao menos para dizer que ela nesta epoca era vista de forma insignificante, que 

a Declara9§o de Direitos de 1789 nao levou em considera9ao a luta feminina. Na epoca, o 

termo “homens”, nao se referia a humanidade em geral, mas ao ser humano do sexo 

masculino, as mulheres sao simplesmente deixadas de lado.

Por que nao aproveitar esta figura de mulheres armada e discutir a mulher lutadora, 

nao so pela Revolu9ao Francesa, mas tambem pelos direitos a liberta9ao feminina contra a 

domina9ao masculina e lembrar a luta da escritora francesa Olympe de Gouges16 que redigiu 

a Declara9ao dos Direitos da Mulher e da cidada.

16 Olympe de Gouges redigiu em setembro de 1791 a Declaragao dos Direitos da Mulher e da Cidada exigindo 

o direito das mulheres a participafao politica, pregava a libertafao feminina e dizia que a explora^ao da mulher 

pelo homem € a origem de todas as formas de desigualdade. Ela acabou sendo guilhotinada em 1793 e suas 

ideias foram rejeitadas pelo govemo revolucionario.
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E importante sublinhar que a figura nao se esgota em si mesma, isto e, ba sempre 

muito mais a ser apreendido, alem daquilo que e, nela, dado a ler ou ver. Vale entao 

questionar os silencios, as ausencias e os vazios que sempre compoem o conjunto e que nem 

sempre sao facilmente detectaveis.

Outra figura do mesmo livro:

Figura 10: um cortigo na cidade de Hamburgo.

CAMPOS, Raymundo. Historia gcral 2: 

Ensino Fundamental. Ed. ver. e  ampl. 

Sao Paulo: atuaL 1991 p. 131.

Temos nesta figura 10 a representa^ao de uma habitagao coletiva varia familias se 

aglomeram em frente como se estivessem pousando para uma foto.

No entanto, o discurso do livro se limita a represenlar a miseria dos corti90s e 

bairros operarios que cresciam com a industrializa^ao. Entretanto, estas pessoas que se 

encontram na figura (homens, mulheres e crian^as) nao vivem so da precariedade das 

moradias, mas tambem de relacionamentos, e importante discutir a jomada de trabalho do 

pai de familia e suas responsabilidades para com a mesma, como tambem levantar questdes 

sobre o trabalho infantil que ganhou visibilidade apos a Revolu^ao Industrial, mas e 

importante refletir sobre a vida dessas mulheres e crian?as que alem de ser mae, esposa, 

filhas eram operarias.

Como era a rela^ao familiar, seus medos, seus sonhos, seus dilemas?



Que lugar essa mulher ocupava em casa, quais seus Iimites?

E no trabalho industrial? Em que condi9oes trabalhava? Que direitos assegurava?

Este e o retrato feminino que podemos discutir ja  que no livro e ausente quanto isso. 

Mulher que ora e mae / esposa e ora e operaria / assediada.

Passemos analisar outras representa^oes iconograficas, imagens construidas 

historicamente que, associadas a outros registros, informagoes e interpreta^oes se 

transformam em um determinado momento em verdadeiras certidoes visuais do acontecido, 

do passado, levando-nos a crer que Deus fez assim. Observemos entao, que tipos de imagens 

e narrativas sobre a mulher, o livro do ano de 1995, escrito por Ricardo Dreguer e Eliete 

Toledo apresentam o livro de Historia, cotidiano e mentalidades, do seculo V ao XVI.
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Figura 11: meninas aprendendo 

a tecer e a bordar

DREGUER, Ricardo & TOLEDO, Eliete. 

Historia: cotidiano e  mentalidades 

v.2 -  Sao Panlo: Atnal, 1995 p. 98

Figura 12: casamento medieval

DREGUER, Ricardo & TOLEDO, Elite. 

Historia: Cotidiano e Mentalidades v.2. 

Sao Paulo: Atnal, 1995. p. 59.

Claro que essas figures nao sao a realidade historica em si, mas trazem portjoes dela, 

tragos, aspectos, representa^des e cabe a nos toma-las inteligiveis o mais que pudermos. As

17
figures remetem ao periodo cbamado Idade Media , e bem visivel o lugar ocupado pela 17

17 Periodo da Historia cotnpreendido entre o  secu lo  V -XV .
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mulher. Na figura 11, vemos um grupo de mulheres realizando atividades ditas femininas 

(tecer e bordar). A mulher desde menina era introduzida nas tarefas domesticas e preparadaj 

para seu principal papel social, o casamento, como nos mostra a figura 12. Por isso precisava 

ser educada para ser boa esposa e mae, embora saibamos que o casamento medieval nao 

passasse de um acordo entre duas famllias a fim de garantir a continuidade e se possivel a 

amplia^ao do patrimonio. E o que lemos na figura 12, ao centro os noivos e por tras os pais 

tambem selando o contrato familiar. A produqao de sentidos dessas figuras nos leva a definir 

o papel da mulher nesta sociedade, papel este criado pelo discurso socio-religioso, desta 

fonna a mulher era excluida de tudo e subjetivava a condigao de ser fragil, um instrumento 

privilegiado da a?ao do demonio e submissa ao homem. Um corolario de caracteristicas que 

a tomavam o outro do masculino, da sociedade e da religiao. Esta e a condigao da mulher 

contida neste livro.

E hoje, como sao realizados os casamentos? Que lugar a mulher passa a ocupar? Sera 

que ainda hoje a mulher ideal para o casamento nao e aquela que a figura 11 nos passa, uma 

mulher “prendada”?

Ha, no entanto, uma ausencia feminina em outros espagos como, por exemplo, as 

poetisas, as guerreiras, estas tambem existiam. Segundo Macedo (1999, p. 82), Cristina de 

Pisan foi a mais celebre poetisa medieval; viuva aos vinte e cinco anos, com tres criangas 

para criar e educar, com a casa para manter e dividas para quitar; educada, culta, fez das 

palavras seu ganha -  pao, da poesia o seu sustento. E desta forma a mulher aproveitava para 

apresentar suas reclamagdes atraves dos versos.

G entis mulheres, burguesas e dom elas. E todas as mulheres 

em g era l requerem  humildemente nosso socorro. Reclamam as 

d itas dam as de grandes male, infamias, difamaqbes, traigdes e 

ultrajes muito graves, de falsidades e outros erros que
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recebem a cada dia dos desleais que as desonram, difamam e 

desprezam.

(Macedo, 1999, p. 84).

Temos tambem Joana D>ftrc, mulher que chefiou homens, vestiu-se e armou-se como 

eles e por essas e outras a^oes que realizava foi condenada a morte. O fato dela ter sido uma 

mulher “poderosa” numa sociedade em que predominavam os homens nao e discutido. Na 

verdade o que vai incomodar essa sociedade machista nao e o fato de Joana D’/Arc usar 

roupas masculinas, mas o que fazia quando vestia, liderou homens, alcanpando sucesso, 

om&t lideres anteriores fracassaram, rompeu com a ordem socialmente estabelecidas das 

coisas, pois assumiu um papel ate entao desempenhado pelo “sexo viril”. Talvez esse seja o 

motivo desse livro e de outros silenciarem sobre o feminino, ainda predomina a reprodu?ao 

dos papeis definidos como masculino e feminino, o espafo do homem e este e o da mulher 6 

aquele.

O que observamos em algumas obras didaticas e como se estivessem repletas de 

ilustrafoes como forma de concorrer em busca de espago, com os textos escritos. Sabemos 

que tanto textos como ilustra^oes transmitem estereotipo e valores interessados pelos 

editores, autores de livros didaticos, generalizando temas, como familia, crian9a, etnia, de 

acordo com os preceitos das instituicocs e o livro didatico e um importante veiculo portador 

de um sistema de valores, de uma cultura. Fazer os alunos refletirem sobre as imagens que 

lhes sao postas diante dos olhos e uma das tarefas da escola e cabe ao professor criar as 

oportunidades, em todas as circunstaneias fazer com que ele, ao descrever o que esta vendo, 

estabele^a articulafdes com outras experiencias.

Passemos, entao, a analise do livro de Claudio Vicentino, Historia: memoria viva, 

que aborda a Idade Modema e Contemporanea, T  serie, publicado em 1997.
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As figuras apresentadas a seguir podem ter representa9oes diferentes das quais vimos 

anteriormente. Resta-nos saber se estao bem articuladas com o discurso. Sabemos nos que os 

significados sao produzidos e sao postos em circulafao atraves de rela^Ses sociais de poder 

obedecendo a interesses variados.

Os significados carregam a marca de poder que os produziu. Esses 

significados, organizados em sistemas de representagdo, em 

sistemas de categorizaqao, atuam para tornar o mundo social 

conhecivel, pemdvel, portanio, administravel, govemavel. E dessa 

forma que re presen ta<;do -  como forma de saber e poder estao 

eslruluralmente vinculados (SILVA, 2002, p.200).

Podemos entender melhor sobre as imagens e seus significados refletindo sobre as 

figuras seguintes.

Figura 13: A  liberdade guiando o  povo.

VICENT1NO, Claudio. Historia, Memoria 

Viva. Idade Modems e Contemporanea. 

ed. Sao Paulo: Scipione, 1997. p. 100. il.color.

Figura 14: S im bolos de rituais m a^onicos.

V1CENTINO, Claudio. Historia, Memoria 

Viva. Idade Modema e C'ontemporanea. 9* 

cxL Sao Paulo: Scipione, 1997. p. 100. il.color.
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A figura 13 e uma reprodu^ao do quadro “A liberdade guiando o povo” pintado pelo 

frances Eugene Delacroix (1798-1863).

Nesta figura vemos uma mulher de tra^os populares representando a liberdade, em 

sua mao tern uma bandeira tricolor e na sua cabe?a um barrete frigio cobrindo-lhe o cabelo, 

com os seios nus entre mortos e feridos faz gesto de comando. A referente figura vem no 

livro didatico na abertura do capitulo sobre a RevoIu?ao Francesa (1789-1799), esta mulher 

que pode ser vista como liberdade ou como republica, vem representar o fim do antigo 

regime da Franca (monarquia absolutista) e mostrar o iiovo regime, a Republica. A alegoria 

feminina era um dos elementos marcantes do imaginario republican© frances.

A figura feminina passou a  ser utilizada assim que fo i proclamada a 

Republica, em 1792. A inspiraqao veio de Roma, onde a mulher ja  

era simboto da liberdade. (Carvalho, 2003. p. 75).

Desde entao a figura feminina passou a ser representa^ao simbolica da liberdade, 6 o 

que vemos tambem na figura 14, simbolos de rituals ma^onicos e entre eles, a mulher, corpo 

despido, mostrando o poder de liberdade que existe entre os ma9ons na luta contra o avan?o 

absolutista. E o que dizem as narrativas?

As narrativas constituent uma pratica discursiva importante, e e atraves delas que o 

V0<
poder age para as identidades dos grupos sociais subaltemos como “outro”. E pode se 

apresentar “contaminadas” pelos significados dominantes. E essa a ideia de que se tern 

quanto a narrativa deste tema, Revolu^ao Francesa, apesar de iniciar com uma bela imagem 

feminina (figura 6), no decorrer do discurso prevalece o masculino, como ja  foi comentado 

no inicio deste capitulo, a mulher nao foi reconhecida pelas suas lutas, cabendo a ela ser 

apenas simbolo.

O que nos representa as figuras abaixo?
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Figura 15: Repressao aos opositores. Figura 16: Criticas e manifestoes contra 
o czarismo.

VICENTINO, Claudio. Histdria, Menidria 

Viva. Jdade Modema e Contemporanea.

9* ed. Sao Paulo: Scipione, 1997, p. 157. il.cotor.

VICENTINO, Claudio. Historia, Memoria 

Viva. Jdade Modema e Contemporanea.

9* cd. Sao Paulo: Scipione, 1997, p. 157. il.color.

Na figura 15 temos homens com trajes iguais, a cavalo, batendo era mulheres 

populares, estao em alguma especie de manifesta9ao. A outra figura tambem apresenta 

mulheres populares, tudo indica que estao com os maridos participando de uma 

manifesta^ao. Apesar de termos imagens fortes, como essas que mostram a participa9ao 

ativa das mulheres em manifestatfdes ou protestos, o discurso que gira em tomo das mesmas 

nao faz referenda em nenhum momento do sexo feminino. Como o capitulo do livro 

apresenta como foi construida a Revolu9ao Socialista na Russia, narram mais sobre os varios 

czares russos e o que esta em jogo que e o poder.

Se tirarmos a figura feminina das imagens, o que restaria? Poucos homens, partindo 

desse ponto podemos fazer uma discussao sobre a importancia dessas mulheres nesse 

momento em que estao em cena, o papel delas aqui apresentado nao e apenas de maes, dona 

de casa, sao mulheres que buscam junto aos maridos lutar pelo bem estar dos menos 

favorecidos, elas deixam suas casas, seus filhos e ate seus trabalhos para mostrar que 

tambem fazem a diferen9a. Esses aspectos estao ausentes no livro didatico, entao precisamos 

saber indagar, contextualizar e explorar todos os aspectos para perceber tambem versoes 

diferenciadas, ja  que a imagem nao se acaba em si, estes procedimentos sao necessarios
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realizar em salas de aulas a partir do ensino fundamental para que o aluno possa ir 

desenvolvendo competencias e habilidades de escrita e reflexao.

O mundo e construldo de forma contraditoria e variada, pelos diferentes grupos do 

social, aquele que tern o poder simbolico de dizer e fazer crer sobre o mundo, tern o controle 

da vida social e expressa a supremacia de conquistar uma relagao historica de forga, sendo 

assim, esse grupo vai impor a sua maneira de dar a ver o mundo, de estabelecer 

class ificagdes e divisoes, de propor valores e normas e deflnir papeis sociais. E esta 

supremacia masculina que busca a todo o momento ditar, propor valores e normas a mulher.

A cada dia toma-se comum o debate sobre as praticas sexuais e de genero, como 

tambem sobre as identidades, principalmente depois do movimento feminista. Sabemos que 

a inscrigao dos generos, feminino ou masculino, e composta e definida por relagoes sociais e 

sao moldadas pelas redes de poder de uma sociedade.

E entao, no dmbito da cultura e da historia que se definem as 

identidades sociais (todas elas e nao apenas as identidades sexuais e 

de genero, mas tambem as identidades de raqa, de nacionalidade, de 

classe, etc). Essas multiplas e distintas identidades constituent os 

sujeilos, na medida em que esses sao tnterpelados a partir de 

diferentes situates, imtituiqdes ou agrupamentos sociais. 

(LO URO 18, 2001 , p .12).

Os aportes tedricos que tem contribuxdo para o avango da historiografia da educagao, 

principalmente os dos estudos culturais, tem sido pouco utilizados no campo do ensino de 

Historia. Ha uma visao ainda muito “tradicional” em achar que a Historia e aquilo que esta 

nos livros didaticos, tanto quantos treizem as narrativas e as imagens.

18 LOURO, Guacira Lopes. Pcdagogia da Sexualidadc. In. O corpo educado 2* ed -  B elo Horizonte: Autentica, 

2001.
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Capitulo III

CONTTNUIDADES E RUPTURAS QUANTO A FIGURA FEMININA NOS LIVROS 

DIDATICOS DE HISTORIA

A historia hoje produzida e, via de regra, menos esquematica e cronologica e e, ao 

mesmo tempo, escrita em uma linguagem mais acessivel ao aluno, e menos presa a 

convencionalismos ditos cientiflcos. As fronteiras disciplinares tomaram-se menos rigidas e 

cada vez mais privilegiamos as praticas interdisciplinares, estabelecendo dialogos com 

outras areas de conhecimento, tais como a geografia, a Psicologia e a Antropologia.

Nao e de hoje que surge a preocupagao com as relagdes entre os sexos na escrita da 

historia, uma vez que vimos nos capitulos anteriores como o sexo feminino e ausente dos 

livros didaticos e quando esta presente e, ainda muito restrito. Mas, gramas aos movimentos 

feministas e a abertura historiografica, principalmente a partir da decada de 80, que foi 

possivel a inclusao da historia das mulheres, embora percebamos que ha, ainda, uma certa 

“ignorancia” sobre o assunto nos conteudos da historia ensinada nas escolas, especialmente 

no ensino fundamental. Para algumas escolas sair dos ditos conteudos oficiais explicitos nos 

livros e ausentar-se da disciplina Historia, por exemplo, se um livro nao traz uma discuss2o 

sobre o movimento feminista e o professor decidir abordar o tema e como se estivesse 

fugindo dos conteudos da disciplina.

Algumas tentativas tern sido feitas no intuito de aproximar justamente temas que nao 

vem inseridos nos conteudos da disciplina Historia. E importante ressaltar a orientaqao dada 

pelos PCNs19 que objetivam fundamentar uma base comum para os curriculos escolares do 

pais, tambem apontam a importancia de discutir, na escola e na sala de aula, questoes da

19 PCNs (Parametros Curricu lares Nacionais).
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sociedade ligadas a etica, Meio Ambiente, Orientagao Sexual, Pluralidade Cultural, Saude, 

Trabalho e Consumo, como a outros temas que se mostram relevantes. Esses temas fazem 

parte do que os PCNs chamam de “Temas Transversais”20, sendo assim, a historia das 

mulheres pode, sem duvida, ser abordada segundo os temas transversais. No entanto, 

percebe-se que muitos professores nao sao bem instruidos para lidar com esses temas no 

local do seu trabalho e acabam ficando presos aos conteudos apresentados dos livros 

didaticos.

Segundo Mostafa21 (2006, p.83), os livros didaticos nao sao mero resultado dos 

PCNs, eles devem ser percebidos tambem como um produto cultural e mercadologico, 

resultado de diferentes interesses, e como a educagao e um importante meio de controle 

social, o Estado formula estrategias para controlar os conteudos a serem ensinados.

Com base nisso, analisaremos tres livros didaticos22 mais recentes para percebemos 

se os mesmos abrem espago para uma discussao que ultrapassam os convencionais 

conteudos, e como estamos trabalhando a figura feminina, veremos as continuidades e 

rupturas quanto a representagUo da mesma nesses livros.

Atraves da produgao de sistemas de diferengas e oposigoes, os grupos sociais se 

tomam diferentes, e em oposigao a categoria “negro” que a de “branco” e construida e e e m  

contraste com a de “mulhef” que a categoria “homem” adquire sentido. As diferengas nao 

existem so, elas estao unidas a um sistema de representagoes dentro de um sistema de poder. 

Fazer perguntas e uma das formas de analisar as verdades instituidas pelas diferentes formas 

de representagao contidas nos varios discursos dos livros didaticos.

20 Recebeu o titulo geral de temas Transversais, indicando a metodologia proposta para sua inclusao no 

curriculo e seu tratamento didatico. Os temas podem ser priorizados e contextualizados de acordo com as 

diferentes realidades locais e regionais e que novos temas podem ser incluidos.

21 MOSTAFA, Maria. Revista Nossa Historia.

22 COTRIM, Gilberto. Saber e fazer historia, 8* serie. SSo Paulo: Saraiva, 2* tiragem -  2001.

PTLETTI, Nelson & PTLETTT, Claudino. Historia e Vida Tntegrada, 7* serie. S5o Paulo: Atica, 2002.

ALVES, Katia Correa Peixoto & BELISAr JO, Regina Celia de Moura Gomide. D ialogos com a Historia, 8' 

serie. Curitiba: Positive, 2004.
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O primeiro livro analisado, foi publicado em 2001, Saber e fazer historia, de 

Gilberto Cotrim, destinado a 8a serie do Ensino Fundamental.

O que veremos abaixo e urn anuncio de publicidade dos produtos de beleza 

Cashmere Bouquet, de 1957, no conteudo referente ao periodo democratico do Brasil.

A figura traz a imagem de uma mulher sentada entre floies, vestida de forma ousada 

para a epoca e ao lado urn homem, ambos estao fazendo a propaganda de Cosmeticos, 

Cashmere Bouquet. Pelo que nos mostra a figura sao produtos femininos, ja que o centro e a 

mulher e quern esta sendo seduzido e o homem. Percebemos nesta imagem a beleza 

feminina sendo explorada pelo mercado, nos transmitindo a ideia de que os produtos os 

quais esta mulher esta usando sao responsaveis por esta beleza sedutora.

Ao mesmo tempo o texto verbal que vem acompanhando a imagem aponta um outro 

tipo de mulher, ele aprisiona e reafirma o lugar feminino aceito pelo homem. Sao regras 

comportamentais que sairam em revistas da epoca dizendo como o feminino deve^se 

comportar em seu lar e com seu marido.

Figura 17: Publicidade dos produtos de beleza  

Cashmere Bouquet (1957).

COTRIM, Gilberto. Saber e  fazer historia.

8‘ serie. SSo Paulo: Saraiva. 2001. p.126. il.color.
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Todas as regras comportamentais vem legitimar o lugar e o espago ditados pela 

sociedade que a mulher deve ocupar, ela deve ser cega, surda e muda a qualquer ato que o 

esposo realize fora dos padroes estabelecidos socialmente, pois aos homens tudo e 

permitido, a ela cabe estar sempre atenta ao lar, aos filhos e ao espago e nao realizar atos as 

atividades que coloquem em duvida sua feminilidade ou a honra familiar.

Podemos ressaitar tambem que o discurso feminino nao condiz com o eonteudo 

mencionado no livro (periodo democratico brasileiro), tomando-se de modo geral uma 

narrativa muito seca, alem disso, a publicidade serve apenas de informagao, pois nao ha uma 

leitura adequada da imagem.

Veja a figura seguinte:

Figura 18: Em ilinha Borba, D alva de O liveira, 

Angela Maria, Vera Lucia e  Doris M outeiro.

COTRIM, Gilbcrto. Saber c fazer bistoria. 8* serie. 

Sao Paulo: Sararva. 2001, p. 133.

A figura 18 representa os concursos de “Rainha do Radio”, que eram disputados 

pelas mais famosas cantoras das musicas populares nos program as de auditorio das decadas 

de 40 e 50, nas emissoras de radio. Neste caso, a figura complementa o texto do livro, pois 

percebemos que a figura feminina acompanhou o sucesso das emissoras, participando 

ativamente atraves das vozes. O que faltou foi explorar esse novo estilo de mulher que 

emergia nos anos 50, preocupada com a aparencia para agradar o publico nao so com a voz, 

mas tambem com o visual. Podemos tambem fazer o que os PCNs nos sugerem, ir alem do
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que os nossos olhos veem e a nossa boca ler. Nem todas as mulheres vao ser cantoras, temos 

aquela^que ficam em casa ouvindo o radio. Como sera a historia de vida delas com a 

presenga do radio? Que influencia o radio passa a exercer na vida delas? Que imagem de 

feminino e transmitida pelo radio? Sao interrogativas interessantes para compreendermos ate 

que ponto aVupturas quanto ao feminino acontece e que rnuitas vezes se encontram ausentes 

no Iivro didatico.

Passemos entao para a analise do Iivro Historia e Vida Integrada, 7* serie, escrito 

por Nelson Piletti e Claudino Piletti do ano de 2002. A historia que se ve produzida neste 

Iivro ainda e a historia das grandes personagens, entretanto, quanto ao feminino nao vem 

incluidas como conteudo principal, elas aparecem no final do capitulo, cuja narrativa e 

minima.

Os autores Nelson e Claudino Piletti, ao escreverem sobre as revoltas brasileiras: 

Cababanagem (1835-1840), Sabinada (1837-1838), Balaiada (1838-1841) e Guerra dos 

Farrapos (1835-1845), descrevem a historia traditional contando fatos e datas.

Quanto a Revolufao Farroupilha ou dos Farrapos, os autores nao se preocupam em 

colocar em evidencia Anita Garibaldi, apenas menciona que quando Giuseppe Garibaldi 

liderou a Guerra dos Farrapos conheceu sua mulher (Anita), e mais informafoes indicam 

para ver no box do Iivro.

No entanto, quando passamos para o box percebemos como o texto exclui a 

participapSo feminina na historia, separando-a como se  fosse diferente. No pequeno texto 

fala que Anita Garibaldi tambem pegou em armas durante a Farroupilha (no Brasil), como 

tambem participou de com bates na luta pela unificagao italiana. Esse discurso vem separado 

como se houvesse duas historias diferentes, a do homem e da mulher, em ambos poderiam 

fazer parte do mesmo cenario ja  que realizam a^oes iguais por objetivos iguais.
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Ha tambem uma expressSo importante no discurso sobre Anita que merece ser 

destacado: o texto narra que ela se casou com um sapateiro e por nao ter um casamento feliz, 

o deixa e vai embora com outro homem (Garibaldi).

Que tipo de identidade foi criada pela sociedade para essa mulher que deixa o marido 

e foge com outro? A^oes ditas masculinas realizadas por Anita fez dela menos feminina? 

Discutir os papeis criados para o masculino e o feminino e importante para percebemos a 

relagao de poder presente nas narrativas, nuraa epoca em que tudo para o homem era 

permitido e para a mulher tudo limitado.

Flora Tristan e outra personagem feminina que merece aten^ao quanto ao discurso 

feminino.

Figura 19: Flora Tristan.

PILETTI, Nelson & PILETTI, 

Claudino. Historia c  Vida Integrada. 

T  serie. Sao Paulo: Atica, 2002. p.163.

Flora foi uma mulher de ideias renovadoras para sua epoca, que serviram de 

inspira^ao para Karl Marx, no entanto, e esquecida. Se as ideias socialistas nao eram bem 

vindas no im'cio do seculo XIX, imagine essas ideias vindo de uma mulher! Falar de Flora 

Tristan e abrir tambem uma discussao sobre a vida da mulher na contemporaneidade.

O pequeno texto apresentado por Piletti, ressalta que Flora sofreu com o marido que 

era alcoolatra e violento, e que ela nao pode se separar legalmente porque o divorcio nSo era
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permitido, e nao podia ficar com os filhos, pois perante a lei so a autoridade patema era 

reconhecida, ela teve que fugir porque o marido tentou mata-la. Ha muitas coisas para se 

discutir neste texto: O alcoolismo e a violencia hoje contra as mulheres, principalmente dos 

maridos; o discurso de uma sociedade machista que ainda e reproduzido hoje; o casamento e 

o divorcio. Sao eventos que deveriam ser abordados nos livros didaticos, desta forma 

queimaria o mito de que historia e so passado distante. Vejamos a figura a seguir:

Nesta figura temos a representasao de um porao de navio negreiro, dentro dele 

apenas tres homens brancos retirando um escravo provavelmente morto. Alguns escravos se 

encontram “bem a vontade”, deitados, “despreocupados” e com a “expressao feliz”. O 

mesmo podemos dizer das mulheres que tambem se encontram no porao, com os corpos 

seminus, a mulher que amamenta seu filho parece nao se preocupar com o que esta 

acontecendo dentro do porao nem tampouco com as correntes que seguram seus pes. Esta 

figura nos remete a um passado sombrio da historia, que, no entanto, e apresentado de forma 

que a escravidao nao era tao ruim, percebemos isso nas pessoas que estao no porao do navio.

Figura 20: Porao de um  navio negreiro.

PILETTL Nelson & P1LETTI, Claudino. Historia 

e Vida integrada. 7* serie. Sao Paulo: Atica. p. 189. il.color.
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Quanto a figura feminina, percebemos a passividade na mesma, a despreocupa?ao 

como se nao importasse o lugar para onde ia. No entanto, podemos questionar. Quais os 

sonhos dessas mulheres, seus medos, suas angustias? Onde iam trabalhar, nos cafezais ou 

nas casas dos senhores? Que sentimentos essas mulheres despertavam nos homens 

considerados “brancos”? Como a sociedade trata a questao da mulher negra hoje? Estes 

eventos sao discursos importantes para nao ficarmos presos a um passado (escravidao) que 

causou tantas desigualdades entre os homens.

Estas e outras imagens sao postas nos livros muitas vezes reafirmando um lugar, o do 

branco e do negro, o do homem e da mulher, o eu e o outro.

Vejamos o livro, escrito por Katia Correa Peixoto Alves e Regina Celia de Moura 

Gomide Belisario, da 8a serie, do ano de 2004.

Figura 21: A entrada dos Estados Unidos 
na guerra.

ALVES, Katia Correa P. & BELISARIO, 

Regina Celia de M. G. Dialogos com a 

Histdria. 8* serie. Curitiba: Positivo. 2004 

p. 21. il.color.

Figura 22: Deodoro da Fonseca entrega 
a nova bandeira a jovem Republica.

ALVES, Katia Correa P & BELISARIO 

Regina Celia de M. G. Dialogos com a 

Histdria. 8* serie. Curitiba: Positivo. 

2004. p. 62. il.color.

As duas figures (21 e 22) dao continuidade ao que ja  foi discutido no capitulo 

anterior. Nao e uma repetnjao de imagens, mas e uma releitura de significados atribuidos a 

mulher (alegoria feminina). Parece que os homens da republica nao foram capazes de criar 

um imaginario popular republicano, deixando a simbologia republicana num vazio,



38

colocando, entao, a mulher como alegoria. E essa falta de uma identidade republicana ajuda- 

nos a compreender o porque de tantas figuras de herois, alem da mulher como alegoria. 

Passemos para a figura seguinte:

Figura 23: A jovem Guarda

ALVES, Katia Correa P. & BELISARIO, 

Regina Celia de M. G. Dialogos com a 

Historia. 8“ serie. Curitiba: Positivo. 2004. il.color

A figura 23 trata de um assunto mais recente: os anos 60. A figura e uma 

representagao da jovem guarda, movimerrto capitaneado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos 

e Wanderleia. A discussao no livro gira em tomo da rebeldia desses jovens. E um texto 

limitado, e deixa ausente questoes importantes para a compreensao da luta feminina como: o 

ingresso da mulher no mercado de trabalho; nas universidades; a liberdade sexual; resultante 

de metodos contraceptivos que possibilitaram a mulher maior independencia e os novos 

modelos familiares que sugiram, tudo isso esta ausente no livro didatico.

E facil perceber que nesses processos de reconhecimentos de identidades inscreve- 

se a atribuigao de diterengas e tudo isso implica a instituigSo de desigualdades, de 

ordenamentos, de hierarquias, e esta, imbricado com as redes de poder que circulam na 

sociedade.

Por que a dominagao masculina e tao constante na cultura historiografica? Por que a 

sexualidade feminina e vista, ainda, como inferior a sexualidade do homem? Para
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compreendermos essas vertentes, e preciso enfrentar questoes que sao sociais e historicas e 

buscar entender as forgas culturais que legitimam a inscrigao do homem no espago publico e 

da mulher no espago privado, inserindo esta no quadro familiar e voltada a matemidade.

As explicagdes dadas para que se justifique essa divisao de papeis, em alguns casos, 

apresentam-se como natural e universal, aquilo que e tornado possivel como experiencia 

feminina deve conviver com a arbitrariedade do silencio, em que determinadas praticas e 

saberes sao absolutamente langados para fora do espago reservado as mulheres, enquanto 

outras sao designadas aos homens.

Devemos salientar entao que, a historia e os diversos registros historicos sao 

resultados de escolhas, selegoes de olhares de seus produtores e dos demais agentes que 

influenciaram essa produgao, e, esses registros tambem sao vistos e compreendidos de 

maneiras diferentes por observadores em geral. Isso significa dizer que as fontes nao sao 

completas, nem as versSes sao definitivas. A produgao de identidades e sempre dada com 

relagao a uma alteridade com o qua! se estabelece a relagao. E essa diferenga alem de ser 

produzida historicamente no piano das condigoes sociais da existencia, e tambem construlda, 

foijada na percepgao de quern ve e enuncia o outro, descrito e avaliado pelo discurso, 

figurado e representado por imagens. Enfim, o livro didatico e um territorio de muitas 

escolhas. Uma das escolhas do autor pode ser silenciar ou dar pouca visibilidade as

mulheres.
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Considera$oes Finais

Com este estudo buscamos compreender como os “fundadores” das identidades 

femininas apresentavam, nas ilustra^oes e narrativas dos livros didaticos, a historia de vida 

das mesmas. Importante no achado da pesquisa foi a forma como a narrativa visual dos 

livros didaticos e tratada com descuido, remetendo-se a um modo ultrapassado de ver e de 

ler a historia. Nao se o referente das imagens e pouco problematizado, como tambem e o 

processo de constru^So dessas representatives visuais.

Como vimos em rela^ao a mulher, as representa^oes vem quase sempre com as 

mesmas significances nos livros, deixando a historicidade dela as vezes omitida, 

contribuindo a desenhar uma historia com ares de realidade inquestionavel, bem ao jeito 

positivista. Por outro lado, o modo como muitas imagens e narrativas foram utilizadas 

deixam a impressao de que se trata de acontecimentos passados, sem continuidade ou 

consequencias presentes.

Apesar dos estudos historiograficos dos anos 1980 terem incorporado outros sujeitos 

sociais: mulheres, negros, homossexuais e outros, ha envolvidas questoes de poder e 

controle, nas quais os saberes ensinados e aprendidos, as relagoes sociais estabelecidas e a 

propria metodologia sao instrumentos de legitima^ao. E os livros didaticos acabam por 

assegurar essa legitima^ao ao se apoderar de um discurso airtoritario, aquele que abre poucas 

brechas para o questionamento e discussao.

Sendo assim, qualquer fonte sera um importante aliado a partir do momento que 

constitui uma cultura que de liberdade para demonstrar, desconstruir e compreender as 

formas particulares de conhecimento.

Perceber as instituifoes estabelecidas, socialmente nos livros didaticos permite 

analisar conceitos relacionados ao masculino e feminino. Salientamos que, desconstruindo, 

estamos reformulando novos pressupostos, recriando formas de ser, de estar e de se
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comportar. Ja que encontramos nos livros didaticos formas de masculino e feminino 

pautadas pela delimita^ao de papeis definidos claramente quanto a sua atua?ao, resta-nos ver 

o livro didatico nao apenas como um manual escolar, mas como um produto de 

conhecimentos que pode ser discutido ao longo do tempo.
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