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Resumo

A partir de meados do seculo XX foram verificadas senslveis mudangas 
no fazer historiografico, principalmente com as contribuigoes do grupo frances 
da Escola dos Annales. Objetivamos neste trabalho apresentar os reflexos 
dessas modificagoes da historiografia no ensino de Historia, mostrando que 
teoria e pratica estao imbricadas. Nossa proposta e refletir sobre a Historia 
Tematica, uma das novas abordagens metodoldgicas para o ensino de Historia, 
em tres momentos. No primeiro deles procuramos tragar algumas 
consideragoes teoricas sobre as mudangas ocorridas na historiografia, 
buscando analisar como estas se refletem na pratica de ensino. Em seguida, 
nao esquecendo a importancia dos livros didaticos, que sao um dos 
instrumentos mais utilizados no cotidiano escolar, analisamos exemplares 
editados nas ultimas duas decadas -  1990 e 2000 -  a fim de verificarmos se na 
historiografia didatica estao sendo inseridas as inovagoes teorico- 
metodologicas da Historia, bem como tecendo reflexoes quanto aos usos 
desse material didatico pelos historiadores-professores. Por fim, diante das 
dificuldades no oficio dos historiadores-professores - como falta de subsidios e 
carga horaria excessiva -  pensamos em apresentar uma proposta de ensino 
tematico de Historia, mostrando como esta pode ser feita e os recursos 
metodologicos que podem ser utilizados.
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Introdugao

Como podemos verificar nas monografias, mesmo as de licenciatura no curso 

de Historia da Universidade Federal Campina Grande, e significativa a escassez de 

trabalhos que enveredem pelo campo do ensino Historia. Pensando nisso, e tambem 

por simpatizarmos com os temas recorrentes do ensino de Historia e a educagao 

como urn todo, tivemos nosso interesse despertado em pesquisar sobre alguma 

problematica que abarcasse o oficio do historiador-professor.

Varias foram as possibilidades de discussao, dentre as quais o livro didatico 

ou as novas linguagens. A dificuldade residia em escolhermos qual tema abordar ate 

que, em 2006, nos inserimos no projeto do Probex “Historia Cultural Tematica” sob a 

coordenagao do professor Antonio Clarindo Barbosa de Souza da Unidade 

Academica de Historia e Geografia da UFCG, atraves do qual nos sensibilizamos a 

perceber as novas concepgoes em torno do tempo na Historia, a multiplicidade 

dentro de diferentes contextos, as novas fontes como iconografias, entre outros 

aspectos.

A partir dessa proposta, pensamos em construir urn trabalho monografico 

preocupado com as questoes do ensino de Historia, tentando mapear a historicidade 

do mesmo, mostrando como era, como e atualmente trabalhado e suas dificuldades 

alem de, como este pode ser diferente com as renovagoes que ocorrem no fazer 

historiografico e o transpassam chegando ao campo de ensino. Como recorte 

teorico, optamos por escolher a Historia Tematica, que e uma nova perspectiva de 

recuperar o discurso historico sem estar “aprisionado” aos aspectos cronologicos.

E importante, inicialmente, apresentarmos como organizarmos o presente 

trabalho. Pensamos em ordenar nosso trabalho em tres partes. Primeiramente, na 

introdugao, tecemos consideragoes teoricas sobre as mudangas ocorridas nas 

ultimas decadas na historiografia que se refletem sobre a pratica do ensino de 

Historia. Posteriormente, dispomos de dois capitulos que versarao respectivamente, 

sobre a analise dos livros didaticos para verificar se os mesmos estao se adaptando 

a essa nova proposta que e a Historia Tematica, e em seguida apresentaremos



possiveis formas de trabalhar com a Historia Tematica em sala de aula no Ensino 

Medio.

Feitas as devidas consideragoes partirmos para a problematica central do 

presente trabalho: O que significa uma Historia Tematica? Nossas primeiras 

compreensoes sao a de que a Historia Tematica e uma proposta alternativa ao 

ensino tradicional de Historia, quebrando com o sentido cronologico que damos a 

Historia: a partir da escolha de um tema gerador, podemos “viajar” em distintos 

contextos sem nos prendermos aos mesmos, mostrando as suas permanencias e 

descontinuidades.

Buscamos atraves dessas diferentes temporalidades, nao apenas a 

semelhanga, mas as diferengas e as mentalidades proprias de cada epoca, por 

exemplo, a mulher na Grecia Antiga, na Idade Media e atualmente. E, mesmo sobre 

cada epoca construir reflexoes em torno da multiplicidade que existe em cada 

contexto trabalhado: falariamos em MULHERES na Grecia Antiga, na Idade Media e 

atualmente.

Como podemos perceber a Historia Tematica configura-se numa novidade no 

campo da Historia no contexto do ensino de Historia no Brasil. A questao se 

centraliza em questionarmos como hoje nos e possibilitado pensar em um ensino de 

Historia a partir de temas. Para encontrarmos possiveis respostas recorremos ao 

paradigma da Nova Historia que surge como uma revolugao epistemologica no fazer 

historiografico, opondo-se a historia tradicional, convencionalmente denominada 

positivista1. Jacques Le Goff, representante da chamada terceira geragao dos 

Annales, nos mostra bem os preceitos da Nova Historia em oposigao ao positivismo 

do seculo XIX desde a fundagao do grupo dos Annales, originado da Revista 

Annales d’histoire economique et sociale na decada de 1920.

As pretensoes dos Annales eram justamente lutar contra a historia factual, 

superficial. Parafraseando Le Goff, intentavam tirar a Historia do marasmo da rotina, 

derrubando “as velhas paredes antiquadas”, alicergando uma profunda renovagao 

que pauta-se nos seguintes desdobramentos: 1) Critica a historiografia politica que 

consideravam uma historia meramente narrativa de “grandes feitos” realizados pelos

1 Sobre a Historia Nova ver LE GOFF, Jacques. A Historia Nova. Sao Paulo: Martins Fontes, 1993.
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“grandes homens”; 2) Critica ao fato historico, mostrando que a historia nao e um 

fato dado, pronto, mas sim algo criado pelo historiador; 3) Critica documental, dando 

uma nova dimensao ao documento ao mostrar que o mesmo e perpassado por 

intencionalidades, sem falar na ampliagao desse campo no qual se tornaram 

posslveis outras fontes como fotografias, escavagoes arqueologicas e etc., e nao 

somente o documento escrito; 4) O aperfeigoamento de metodos comparativos nas 

diferentes temporalidades e espacialidades; e, por fim, 5) O re-tratamento a nogao 

de tempo, demolindo a ideia de um tempo unico e linear2.

Como podemos observar tais pontos analisados pela Nova Historia, dao todas 

as possibilidades de se pensar em uma historia Tematica: Que a Historia pode ser 

feita por individuos comuns; que ela nao e automatica, mas sim problematical que 

podemos tragar paralelos em diferentes espagos e epocas; bem como pensarmos a 

temporalidade historica enquanto multipla e sem necessitar de uma rigorosidade 

cronologica.

Essas mudangas no fazer historiografico ocasionadas pela Nova Historia 

foram concretizadas na decada de 1960. Nao obstante, o processo de renovagao 

historiografica nao cessa. O que podemos observar apos a decada de 1980 quando 

a Historia sofre novas modificagoes com o surgimento de novas tendencias que vem 

justamente preencher o espago dos antigos paradigmas que nesse periodo entram 

em crise por esgotarem sua capacidade de explicagao da realidade que os cerca3. 

Dentre estas vertentes e dado destaque a Historia Cultural que torna-se uma das 

principals posturas trabalhadas na “ordem do dia” no ambito da Historia.

Como nos mostra Peter Burke, a Historia Cultural nao foi uma descoberta ou 

invengao nova, mas sim uma grande tradigao de seculos anteriores que e 

redescoberta nos anos de 1980. Segundo o autor a Historia Cultural tenta combinar 

duas abordagens que embora opostas se complementam: internamente ela trata 

sua renovagao enquanto uma reagao as outras correntes historicas que 

negligenciavam alguns aspectos do social, cabendo a esta resgatar as “artes do 

passado” que as outras nao conseguiram; externamente, vemos a ascensao da

2 ibidem.

3 Ver ARANHA, Gerv£cio Batista. “A Histbria renovada: a emergencia de novos paradigmas”. In: 
Revista de Histdria Saeculum. UFPB. Jan./ Dez./1998/1999.
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Historia Cultural atraves da chamada “virada cultural” que se traduz na maior 

importancia dada as distingoes culturais sobre as pollticas e economicas, sem falar 

no clima de sucesso dos estudos culturais que se ilustra na conversao de 

historiadores a uma interpretagao cultural4.

Em que sentido tern colaborado a Historia Cultural para viabilizar uma Histdria 

Tematica? Na contemporaneidade a Historia Cultural, tern tido essa tal importancia 

devido justamente a multiplicagao do universo tematico e os objetos, bem como a 

utilizagao de um universo de novas fontes, como nos informa Sandra Pesavento5. A 

autora discorre sobre a ampliagao dos seus domlnios que abarca uma infinidade de 

novas vertentes como a “micro-historia” (partindo de um fragmento abrir um leque de 

possibilidades de interpretagao), a “Nova Historia Politica” (uma releitura da politica, 

compreendendo uma analise sobre o imaginario do poder), a “Historia do Tempo 

Presente” (uma historia ainda nao acabada, que nao se sabe seu fim nem 

consequencias), dentre outras vertentes.

Na Historia Cultural, novos campos de investigagao sao validados dentre 

estes e expressiva a relagao entre a Historia e a literatura atraves da qual, feitos os 

devidos distanciamentos com relagao as nogoes de verdade e ficgao, obras literarias 

podem servir como boas fontes de pesquisa em diferentes sentidos, por exemplo, 

podem nos permitir o acesso ao clima de uma epoca, transmitindo sensibilidades e 

valores como as obras de Machado de Assis que falam de seu tempo. Ate mesmo 

de obras literarias que versam sobre uma “ficgao cientifica” de uma temporalidade 

que ainda nao transcorreu, o historiador cultural pode extrair delas como uma epoca 

pensava o futuro. Sobre a literatura enquanto um meio para ajudar a tecer a Historia 

Pensavento nos diz que:

A Literatura permite o acesso a sintonia fina ou ao clima de uma 
epoca, ao modo pelo qual as pessoas pensavam o mundo, a si 
proprias, quais os valores que guiavam seus passos, quais os 
preconceitos, medos e sonhos. Ela da a ver sensibilidades, perfis, 
valores. Ela representa o real, ela e fonte privilegiada para a leitura 
do imaginario. 6

4 Ver BURKE, Peter. O que d Histdria Cultural?. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005
5 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Histdria & Histdria Cultural. Belo Horizonte: Autentica, 2006. (Histdria
6 Reflexdes).
6 ibidem, p.82
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Alem dessas novas vertentes, no que concerne as fontes, a Historia Cultural 

se revela quase infinita: as fontes tradicionais como relatorios, discursos de politicos, 

entre outros, sofrem novas leituras, e outras novas fontes podem ser incorporadas 

como, por exemplo, poesias, cronicas, musicas, e ate mesmo oriundas “do ambito 

privado: correspondencias, diarios, papeis avulsos, livros de receita” 1. Uma questao 

central para a Historia Cultural e refletir sobre as possiveis relagoes entre a 

representagao narrativa e seu referente. Como nos informa Chartier, a Historia 

Cultural objetiva identificar “os modos como em diferentes momentos uma 

determinada realidade social e construida, pensada, dada a ler” por diferentes 

grupos sociais, sendo tais representagoes “sempre determinadas pelos interesses 

dos grupos que as forjam”, logo nao sao estas discursos neutros, mas que podem 

produzir estrategias e praticas atraves das quais urn grupo tende impor uma 

autoridade aos outros, fixando nestes seus valores7 8.

Ainda segundo Chartier, as representagoes, que e um conceito central nas 

formulagoes da Historia Cultural, apresentam duas finalidades: dar a ver uma coisa 

ausente -  ver algo ausente atraves de sua substituigao por uma imagem, por 

exemplo; e exibir uma presenga -  relagao simbolica na qual uma imagem que um 

signo visual, exprime relagao com o referente por ele significado9. A problematica 

sobre as representagoes reside na perversao da distingao entre estas e o que e 

representado, como no exemplo dado por Chartier sobre o Antigo Regime, ele nos 

relata que magistrados e medicos se vestiam de determinadas formas e usavam 

certos instrumentos para se afirmarem como tais, no entanto isso nao seria 

necessario se estes detivessem “a verdadeira justiga e a verdadeira arte de curar” 10. 

Dessa forma vemos as representagoes deturpando-se em imaginagao, levando 

amiude a crermos que a aparencia vale pelo real, servindo de instrumento de 

persuasao.

A Historia Cultural necessita ser pensada como analise das representagoes -  

classificagoes e exclusoes que constituem as configuragoes sociais proprias de um 

tempo ou de um espago. A analise das representagoes leva-nos a repensar as

7 ibidem, p.98.
8 CHARTIER, Roger. A Histdria Cultural: Entre pr&ticas e representagoes. SSo Paulo: DIFEL, 1990.
9 ibidem, p.20
10ibidem. p.23

14



estruturas do mundo social nao mais como um dado objetivo, mas que sao 

historicamente produzidos pelas praticas articuladas -  politicas, sociais e discursivas

-  praticas estas complexas, multiplas que constroem o mundo como uma 

representagao11.

Incorporar as importantes categorias de analise oriundas da Histdria Cultural

-  praticas, representagoes e imaginario -  ajudam-nos na complexidade das relagoes 

presentes no ambiente escolar. Estas se apresentam nao apenas como uma ruptura 

dos metodos de ensinar, contudo se mostram multifacetadas, expondo as agoes dos 

sujeitos nela envolvidos, a multiplicidade de interesses presentes em sua 

constituigao, as referencias culturais que se alimentam.

Como nos relata Thais Fonseca, a analise fundamentada em aportes teoricos 

da Historia Cultural extrapola o ambito puramente pedagogico, mas vislumbra a 

perspectiva de ampliagao das fontes e a diversidade de seu tratamento, do 

desenvolvimento de analises que considerem as multiplas temporalidades e os 

indicios de permanencias e de rupturas nas praticas escolares que sao tambem 

praticas culturais12.

Como nossos olhos nos fazem ver, a historiografia esta em continua 

modificagao. Sao inumeras as inovagoes no campo historiografico e estas nao se 

encerram em si, mas se refletem no ensino de Historia. Com isso cabe a nos, 

historiadores-professores, meditarmos sobre estas novas vertentes que se 

incorporam na nossa pratica de ensino e mostrar nossas preocupagoes com estes 

novos posicionamentos.

Nesse panorama de inovagoes e que a Historia Tematica vem se firmando. 

Levamos em consideragao para uma reflexao mais complexa sobre esta nova 

postura teorico-metodologica no ensino de Historia analisar os instrumentos que 

utilizamos no cotidiano escolar, tendo destaque o livro didatico que e um dos meios 

dos quais se faz mais uso.

11 ibidem, p.27

12 FONSECA, Thais Nivia de Lima e. Histdria & Ensino de Histdria. 2a ed. Belo Horizonte: Autentica, 
2006.
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Nossa proposta e refletir sobre essa nova forma de abordagem historica 

pensando sua aplicagao no Ensino Medio. Tendo em vista que e neste nivel que os 

discentes supostamente estao sendo preparados para se inserirem na Universidade, 

no chamado “nivel superior”. Nossas preocupagoes residem em verificar se 

realmente estes estao tendo as suas capacidades critico-reflexivas trabalhadas 

como objetiva a abordagem tematica da Historia ou se o ensino de Historia e os 

livros didaticos meramente estao dando-lhe uma “bizurada”, para que os mesmos 

sejam aprovados no vestibular.
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Capitulo 1 -  Os usos da Historia Tematica: Uma analise do 

livro didatico de Historia para o Ensino Medio.

Dentre os diversos recursos metodologicos utilizados no cotidiano escolar o 

livro didatico de Historia e sem sombra de duvida o que mais se faz uso entre os 

historiadores-professores. O problema com os livros didaticos reside no modo como 

estes estao sendo utilizados. O que observamos na pratica do ensino de Histdria e o 

abuso dos livros didaticos, no sentido de que muitos dos historiadores-professores 

utilizam os mesmos como “comego-meio-fim” de suas aulas. Pensando nisso e que 

buscamos analisar as relagoes entre a produgao historiografica via livros didaticos 

para verificarmos se nos mesmos as inovagoes teorico-metodologicas estao sendo 

incorporadas.

Sejam por pressao da escola ou por conveniencia muitos historiadores- 

professores se acomodam a aprisionar-se aos livros didaticos. Sendo 

esporadicamente questionados os conteudos trazidos nestes, contrariamente 

apenas justamente com os discentes apropriam-se daqueles discursos como 

verdades indiscutiveis, inclusive construindo identidades. Sobre isso nos informa 

Donato:

O livro didatico e um artefato pedagogico muito utilizado nas salas 
de aulas. Ele tem sido utilizado como um recurso imprescindivel, 
mas suas certezas raramente sao questionadas e refletidas. Mas ele 
nao e apenas um instrumento pedagogico, ele se apresenta, como 
um lugar de elaboragao e circulagao do saber, portanto com muitos 
significados, ele e um espago privilegiado para circulagao e 
subjetivagao de identidades.13

Como podemos observar atraves da fala de Donato, a escrita do livro didatico, 

como qualquer escrita sobre a Historia, se realiza pautada em escolhas, escolhas 

estas que nao sao inocentes, de modo inverso visualizamos que est§o perpassadas 

de intencionalidades. O livro didatico, como nos fala a autora, e cheio de 

significados. No entanto muitos de nos historiadores-professores o concebemos 

como um lugar de verdades e certezas, e isto e repassado aos alunos e cristalizado 

pelos mesmos.

13 DONATO, Eronides CSmara. “As narrativas dos livros didaticos de Histdria e a construgSo de 
identidades: o papel (in) formativo da leitura". In: Revista Educagao e Debate. Fortaleza. Ano 24 V 2 
N°44. 2002.
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A “historiografia didatica”14 e uma das responsaveis pelo conhecimento 

historico dos alunos, e amiude compreende a base do conhecimento e das aulas de 

grande parte dos professores. Isto pode ser verificado na fala de ABUD:

(...) outra fungao tem sido assumida pelo livro didatico: a de informar 
tambem o professor. Estes, em razao das deficiencias de formagao, 
condigoes de trabalho que enfrenta nao procura outro tipo de obras 
para a preparagao de aulas, quer expositivas ou de qualquer outra 
natureza, ja que mesmo para trabalhar com textos de modo geral 
sao utilizados trechos do livro em classe.15

Isto se configura mais um percalgo no nosso oficio de historiadores- 

professores, representando um distanciamento com a preocupagao com as novas 

posturas teorico-metodologicas que exigem uma maior criticidade na construgao da 

Historia. Lidar com a Historia Tematica requer um novo olhar, um novo trato com os 

instrumentos de trabalho, sendo imprescindivel uma maior atengao com os livros 

didaticos tentando verificar se o saber escolar esta em consonancia com as 

discussoes historiograficas em voga.

O que acreditamos e que a partir de uma analise critica dos livros didaticos de 

Historia, procurando conhecer seus aspectos metodologicos e historiograficos e que 

poderemos fazer opgoes e nos posicionarmos perante um dos instrumentos como ja 

nos referimos, mais utilizados. £ um importante debate sobre o ensino de Historia 

que compreende a analise do que e e como pode se aprender a Historia.

Para um olhar panoramico sobre o fluxo historiografico e seus reflexos na 

historiografia didatica, analisamos alguns livros didaticos de Historia direcionados ao 

Ensino Medio das decadas de 1990 e 2000, buscando detectar as mudangas 

ocorridas ao decorrer do tempo.

1.1 — Uma postura tradicional: os livros didaticos de Historia na decada de 

1990.

Nomenclatura utilizada por CALISSI, Luciana. “Historiografia Didatica”. In: BEHAR, Regina 
& FLORES, Elio Chaves (orgs.). Formagao do historiador: Tradigdes e descobertas. Jo3o Pessoa: 
Editora Universitaria, 2004.

ABUD, Maria K3tia. “O livro didatico e a popularizag3o do saber histdrico”. In: SILVA, Marcos A. da 
(org.). Repansando a Histdria. Sao Paulo: ANPUH/ Marco Zero, 1984.
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Mesmo sendo observadas mudangas significativas na historiografia na 

decada de 1960, principalmente com as contribuigoes francesas dos Annales que 

impulsionou modificagoes no ensino de Historia, refletindo-se nas propostas 

curriculares e nos livros didaticos, nao obstante no contexto brasileiro devido o 

modelo politico vigente -  viviamos o perlodo de Ditadura Militar (1964-1985) -  tal 

forma governamental, como nos informa Calissi, nao permitia abertura para o meio 

midiatico como um todo, e consequentemente, restringia determinadas tematicas na 

Academia, sendo estes e os demais setores da sociedade marcados pela censura16.

O ensino, bem como os livros didaticos, teria que se pautar nos ideais de 

nacionalismos e exaltagao dos herois que permitiriam o progresso da patria. Neste 

contexto se implementa inclusive na formagao educacional a disciplina “Moral 

Clvica” para justamente direcionar esses ideais enaltecedores da patria e balizar as 

demais disciplinas escolares. Entretanto, dada a abertura politica nacional em 

meados da decada de 1980, abrem-se os demais campos da sociedade. E no 

processo de democratizagao brasileiro que se permitem manifestagoes em prol de 

mudangas educacionais com reflexos na produgao de livros didaticos, que embora 

ainda conservassem conteudos e metodologias tradicionais ja davam sinais de uma 

fala critica. Sobre os livros didaticos da decada de 1980 Calissi afirma que:

(...) pode-se perceber mudangas significativas em sua concepgao 
que acompanharam, inclusive as transformagoes politicas por que 
passou o pals. Ainda nesta decada, os livros didaticos ja 
comegaram indicar uma postura critica, abandonando 
gradativamente a historia positivista e adotando uma tendencia 
marxista, prevalecendo uma critica social mais aberta e voltada para 
a liberdade de expressao evidenciando-se o momento de 
redemocratizagao nacional.17

O fluxo da historia nao para. Chegada a decada de 1990, observamos um 

salto na qualidade teorico-metodologica nos livros didaticos de Histbria em 

comparagao com a decada anterior, como por exemplo, a popularizagao do uso de 

novas fontes no cotidiano escolar -  musicas, charges, cinema, entre outras. Nao 

obstante ainda visualizamos os livros didaticos mais convencionais, no sentido de 

serem os habituais nas salas de aula, no qual cada capltulo corresponde a um

____________________________  *

16 Calissi, ob. cit. p.51
17 ibidem, p.52
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periodo da historia com uma postura entre o convencional (historia politica e 

economica) e a Historia Nova.

Intentando ilustrar melhor essas consideragoes analisamos dois livros 

didaticos de Historia para o Ensino Medio de grande adesao nas escolas na decada 

de 1990: Toda a Historia de Jose Jobson de Arruda e Nelson Piletti, e Historia: das 

cavernas ao Terceiro Milenio de Patricia Ramos Braick e Myriam Becho Mota.18 

Comegando pela analise do livro Toda a Historia, interpretamos que seu titulo ja e 

bem emblematico, trazendo em si a ideia de uma “historia total” que abarca todos os 

aspectos nos contextos geral, bem como no cenario brasileiro. Isto se alia a 

cronologia convencional, na qual a divisao de cada unidade relaciona-se a um tempo 

historico: unidade I -  Introdugao ao estudo da historia; unidade II -  Pre-historia: a 

origem do homem; unidade III -  As civilizagoes da Antiguidade; unidade IV -  A 

sociedade medieval; unidade V -  As sociedades modernas; e unidade VI -  As 

sociedades contemporaneas.

Alem dessa cronologia rigida, as abordagens dos conteudos primam por um 

vies politico e economico, deixando aspectos culturais e sociais a titulo de 

curiosidades. Sem falar nas atividades trazidas por este livro que estimulam apenas 

a capacidade mnemonica dos alunos, as quais denominamos “decorebas”, com 

formulagoes simples que nao exigem maiores discussoes por parte do alunado. De 

forma geral, ainda apresentam carencia em materials complementares como boxes, 

textos complementares, entre outros que corroboram na tessitura da compreensao 

dos pontos discutidos pelos autores.

Uma falha que nos chamou a atengao, situa-se no capitulo 31 da unidade IV 

intitulado “Sistema Feudal” e reporta-se aos conceitos de multiplicidade e inter- 

relagoes. Neste capitulo, mesmo especificando a espacialidade -  Europa Ocidental 

-  nao ha uma preocupagao em mostrar as especificidades desse “sistema”, como 

que se o mesmo tivesse se dado de forma homogenea, seguindo os mesmos 

ditames. Tambem inexistem relagoes entre os aspectos politicos, economicos e

18 ARRUDA, Jose Jobson de & PILETTI, Nelson. Toda a Histdria: Histdria geral e do Brasil. Sao 
Paulo: Scipione, 1996 e BRAICK, Patricia ramos & MOTA, Myriam Becho. Histdria: das cavernas ao 
Terceiro Mildnio. Sao Paulo: Moderna, 1998.
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sociais, contrariamente estes sao apresentados de forma desconexa, sem nenhuma 

problematizagao com relagao aos mesmos, alias, as questoes socio-culturais sao 

negligenciadas19.

Com relagao as imagens, estas aparecem em pequeno numero, e as que 

existem nao apresentam legendas sobre as mesmas ou alguma informagao que 

poderia servir para complementar alguma ideia apresentada no texto. Ao final do 

livro apresenta-se um Atlas historico que apesar de se constituir de mapas bem 

formulados, acreditamos que seria mais interessante inseri-los nos textos, permitindo 

aos mesmos fazer referencias e situar o conteudo espacialmente aos alunos.

No livro Historia: das cavernas ao Terceiro Milenio, o titulo nos leva a imaginar 

uma linha cronologica, em percurso rigido a ser percorrido que nao permite tragar 

paralelos de determinado “tempo historico” com seus anteriores e seus posteriores, 

mas com um carater teleologico: partir do inicio da historia da humanidade -  a Pre- 

historia -  e finalizar com a atualidade. Isto foi o que podemos concluir com a analise 

da obra. Ela segue a risca a cronologia tradicional, como no proprio titulo podemos 

identificar, partindo das “cavernas” para a globalizagao mundial.

Embora na apresentagao do livro, as autoras proponham uma historia 

dinamica, com novas fontes e questionadoras de “verdades”, o conteudo se 

apresenta de forma tradicional versada na economia e politica. As atividades 

contidas nessa obra, consistem em questoes oriundas de vestibulares, mostrando 

bem o direcionamento da mesma. Sao questoes que servem apenas para trabalhar 

“macetes” do vestibular, mas que, no entanto dificultam uma problematizagao e 

compreensao por parte dos discentes.

Apesar dos problemas observados neste livro didatico, achei interessante o 

material iconografico que condiz com o conteudo disposto. A linguagem imagetica 

aliada a linguagem escrita. Este ponto e interessante pelo fato de que observamos o 

primeiro contato entre aluno e livro didatico, ele nao se prende aos textos escritos, 

de forma contraria as imagens Ihes chamam mais atengao, logo e pertinente a boa 

escolha desse tipo de material nos livros didaticos.

19 ARRUDA, ob.cit. p.p.97-99.

21



Um primeiro parecer sobre as duas obras pertencentes a decada de 1990 se 

traduz no nao amadurecimento das novas posturas oriundas do meio academico na 

produgao historiografica didatica e isso ocorre de modo parecido no ensino como um 

todo. Como podemos constatar, tais obras ainda se pautam no fazer-se historia sob 

um vies tradicional, isso e validado na propria forma como sao trabalhados os 

conteudos sendo estes apresentados como prontos e acabados (finalizados), por 

conseguinte, nao permitem uma criticidade aos alunos, nao da margem para 

debates em sala.

No caso das obras analisadas, elas se distanciavam dos moldes do novo 

ensino de Historia que procura priorizar a abordagem problematizadora, deixando de 

lado o ensino pragmatico. Nessa nova compreensao de ensino, os alunos sao 

sujeitos ativos no processo de aprendizagem, no qual o ensino de Historia pauta-se 

na diversidade de interpretagoes e problematizagoes, objetivando a construgao de 

um conhecimento crltico e participativo, atravds dos quais os alunos sao levados a 

serem agentes ativos na construgao e interpretagao.

1.2 -  Tragando possibilidades: os livros didaticos dos anos 2000.

Pensando tragar comparativos que indiquem o lento, mas gradual processo 

de inovagao no ensino de Historia, e consequentemente, dos livros didatico, nos 

reportaremos a analise de obras mais recentes, produzidas nos ultimos anos. As 

obras selecionadas para serem aqui analisadas, foram Historia para o Ensino Medio: 

historia Geral e do Brasil, de Gianpaolo Dorigo e Claudio Vicentino; e dois volumes 

da colegao “Historia: Trabalho, cultura e poder” de Sergio Silva, Edimeri Vasco e 

Adriana Dell’Agostino.20

Optamos por iniciar a analise pelo livro “Historia para o Ensino Medio: historia 

Geral e do Brasil”, tendo em vista que o mesmo e uma obra bastante utilizada pelos 

alunos da graduagao em Historia da UFCG que atuam como professores no Pre- 

Vestibular Solidario da mesma instituigao, do qual fazemos parte. Comegando pelo 

titulo do livro, constatamos o direcionamento para um publico -  estudantes do

20 DORIGO, Gianpaolo & VICENTINO, Claudio. Histdria para o Ensino Medio: Histdria Geral e do 
Brasil. Sao Paulo: Scipione, 2005; e SILVA, Sergio Aguillar et.al.. Histdria: Trabalho, cultura e poder. 
Curitiba: Base Editora, 2005
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Ensino Medio ou que ja concluiram e que almejam, em sua maioria, ter exito no 

Exame Nacional do Ensino Medio (Enem), e principalmente nos vestibulares, o que 

e exposto pelos proprios autores na apresentagao do livro.

Embora seja um livro recente, do ano de 2005, o que faz esperarmos maior 

proximidade com as novas posturas teorico-metodologicas da Historia, seus 

capitulos estao organizados conforme a cronologia convencional, seguindo a 

periodizagao tradicional -  Pre-Historia, Antiguidade, Idade Media, Idade Moderna, 

Mundo Contemporaneo e inicio do seculo XXI. Tal periodizagao demonstra bem a 

linearidade temporal bem cristalizada.

Mesmo com limitagoes com relagao a instrugao de uma abordagem voltada 

as questoes pollticas (datas, nomes e etc.), como tambem economicas (a infra- 

estrutura norteando os distintos setores do social), as atividades dessa obra, 

estimulam a leitura e reflexao a partir de textos complementares, imagens, poesia de 

cordel, dentre uma gama de fontes. Para exemplificar a diversidades de fontes 

valorizados nas atividades propostas por este livro, vejamos o capitulo 39, intitulado 

“Era Vargas (1930-1945)”.21 Em uma atividade denominada “Selegao e dissertagao” 

foram disponibilizados diferentes tipos de textos -  cangao popular, uma analise, 

charge politica, poesia, pronunciamento de Vargas e um cartaz de propaganda do 

Estado Novo.

Partindo dessas informagoes com diferentes olhares, os alunos analisariam 

os materiais selecionados por eles para que os mesmos produzissem uma 

dissertagao sobre a Era Vargas. Observamos com isso que tais atividades permitem 

um enriquecimento no tocante a interpretagao dos discentes, que vao produzir seus 

proprios pontos de vista sobre determinado conteudo. Estas atividades contidas no 

final de cada um dos capitulos dao subsidios aos textos convencionais dos mesmos 

que sao apresentados de forma bastante reducionista no sentido de enaltecer 

aspectos politicos e economicos, sem espago para problematiza-los como foi dito 

anteriormente.

Como e uma obra destinada ao contexto mercadologico dos vestibulares a 

obra traz em fins de cada unidade questoes de vestibulares em sua maioria de

21 DORIGO, Gianpaolo & VICENTINO, Claudio, ob.cit. pp.459-475.
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multipla escolha e em pequena parcela subjetivas. Isso pode soar a principio como 

uma limitagao, nao obstante, tendo em vista que ele traz os dois tipos de atividades 

-  questoes problematizadoras e questoes de vestibular -  os autores nesse sentido 

sao fieis a sua proposta inicial de vislumbrar os exames de vestibular.

A outra obra por nos analisada, “Historia: Trabalho, cultura e poder” se 

constitui uma colegao inovadora. Seu titulo pode exprimir que algo a mais vai ser 

trabalhado alem da politica e economia -  os aspectos culturais -  e todos estes 

fatores estao imbricados. Dividido em tres volumes, cada destinado a uma serie do 

Ensino Medio, tivemos acesso a dois desses volumes -  os volumes 1 e 3. 

Observamos que em cada volume a nomenclatura da obra finaliza com a 

espacialidade central a ser trabalhada: O volume 1, destina-se ao trabalho, cultura e 

poder nas sociedades europeias. asiaticas e africanas. Ja no volume 3 destina-se a 

ver tais questoes na sociedade brasileira. Ambos os volumes estao divididos em 

duas unidades, com tres capitulos cada unidade.

As proprias titulagoes das unidades nos dao os aportes para compreensao de 

como os autores abordam a Historia. Em todas as unidades e especificado “Ontem e 

Hoje” o que da uma dimensao de uma historicidade dinamica que e o que se 

pretende em urn estudo tematico. A titulo de exemplificagao tomaremos o capitulo 3 

da unidade 1 do volume 1, intitulado “Diferentes formas de relagao de trabalho: 

escravismo, servidao e assalariamento”.22 Como e expresso no titulo e podemos 

constatar com a analise, vemos a utilizagao por parte dos autores do eixo-tematico 

trabalho em distintos periodos historicos -  o trabalho escravo na Antiguidade 

Classica, o trabalho servil da sociedade feudal da Europa Ocidental, e o trabalho 

assalariado que vai se construindo desde a era moderna ate os dias atuais.

Ainda sobre este volume, achamos interessante a formulagao “sociedades 

europeias, asiaticas e africanas”, pois quebra com a ideia de uma Historia Geral que 

na verdade e uma Historia particular pautada em discursos “europeizantes” em urn 

mesmo criterio que coloca distintas espacialidades em um mesmo cenario, como se 

fossem estas homogeneas.

22 SILVA, Sergio Aguillar. et.al. ob.cit. vol.1 pp.48-77.
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No caso do capitulo 3 da unidade 1 do volume 3, intitulado “Diferentes formas 

de relapao de trabalho no Brasil: escravidao negra, servidao imigrante e 

assalariamento”, observamos que o mesmo eixo-tematico trabalho e pensando no 

cenario brasileiro em diferentes momentos da nossa Historia: trabalho escravo negro 

no Brasil Colonial, a explorapao da mao-de-obra imigrante no seculo XIX, e o 

assalariamento que se consolida com a industrializapao em fins do mesmo seculo e 

que se desenvolve ao longo do seculo XX.23

Nos dois volumes analisados desta colepao, no que tange as ilustrapoes 

estas estao bem localizadas, ajudando na compreensao dos textos aos quais se 

referem. De forma semelhante aparecem os mapas que possuem informapoes 

coerentes, localizados proximos aos textos aos quais fazem referenda. Achamos 

interessante nesta obra a diversificapao com relapao as atividades propostas: 

questionarios que permitem a criticidade dos alunos; indicapao de sites, livros, filmes 

e musicas para pesquisa ou mesmo para serem discutidas em sala; traz trechos de 

documentos para uma analise mais complexa entre a turma e o professor; entre 

outras.

Como a obra se direciona ao Ensino Medio, e os discentes desse nivel 

aspiram inserir-se na Universidade, verificamos questoes de vestibulares no final de 

cada capitulo. Contudo, sao questoes que seguem as preocupapoes mais recentes 

dos principals vestibulares que primam por uma maior problematizapao por parte 

dos alunos mesmo se tratando das questoes objetivas. Em linhas gerais, o que 

podemos aferir desta colepao e que a postura teorico-metodologica dos autores 

vislumbra uma proposta tematica, que aqui discutimos. Mas, por que uma Historia 

Tematica? Como vimos, ha muito tempo que a historiografia ja vem incorporando 

tais inovapoes do meio academico, e, isso vem se repercutindo de forma direta no 

ensino, ou indiretamente, na historiografia didatica.

Para os autores dessa obra, pensar-se em uma Historia Tematica nos livros 

didaticos e uma tentativa de superar os limites impostos tradicionalmente pelo 

ensino de Historia, cronologico e linear, baseado em relapoes reducionistas de 

causa e efeito. O objetivo norteador da obra, segundo seus autores e buscar ser um 

instrumento no trabalho do historiador-professor que sirva no desenvolvimento da

23 Ibidem, vol.3 pp.60-91.
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capacidade cognitiva de “pensar historico”, sendo necessarias relagoes de passado 

e presente (as diferentes temporalidades); de semelhangas e diferengas (tragando 

comparativos intra e inter-sociedades); e, por ultimo, de mudangas e permanencias 

(localizando o aluno temporalmente e espacialmente).

Nossas percepgoes sobre as obras analisadas e que houve algumas 

mudangas no tocante aos livros didaticos dos anos 2000. No entanto, no caso do 

livro “Historia para o Ensino Medio: Historia Geral e do Brasil” algumas ressalvas 

necessitam ser realizadas. A primeira delas refere-se a propria forma de abordagem 

teorico-metodologica que ainda e muito vinculada a uma tendencia positivista, com 

uma Historia que valorizava os acontecimentos politicos, criando uma Historia de 

herois e sem analise critica da sociedade.

Vemos dessa forma que a questao dos deslocamentos e das ressignificagoes 

que acompanham a tematica ao longo do tempo sao deixadas de lado. Com isso, a 

obra nao permite aos alunos realizarem urn contraponto entre o presente e passado 

do tema em questao, fazendo com que o conteudo abordado se cristalize, 

negligenciando os preceitos de multiplicidade e dinamicidade que perpassam o fazer 

historico. Dessa forma, urn determinado tema narrado de modo tradicional, 

linearmente, e repassado aos discentes sem quaisquer preocupagoes em 

problematizar as mudangas, ou mesmo as influencias que o tema discutido integre- 

se ao tempo presente dos alunos e do historiador-professor.

Mediante nossas apreciagoes, consideramos que este livro didatico apresenta 

uma proposta ambigua no sentido em que, nos textos habituais permanece 

parcialmente comprometido com os “velhos paradigmas” da Historia, e so no 

material complementar, como as atividades, podem ser observadas a ampliagao das 

fontes para pesquisa e uma historia problematizadora. Cabe aos historiadores- 

professores saberem fazer um bom uso desse material mais inovador, pois o 

importante mesmo nao e um livro didatico inserir charges, musicas, entre outras 

“novas linguagens”. Devemos realmente balizar o material que temos em mao, 

buscando oferecer aos discentes nao so uma proposta nova, mas que efetive a 

dinamicidade do ensino-aprendizagem da historia.
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Ja com relagao a obra Historia: Trabalho, cultura e poder, esta se enquadra 

bem nas novas proposigoes do fazer historiografico, mostrando influencias da 

Historia Nova, bem como fazendo uso da Historia Cultural, refletindo bem a luta 

contra a historia factual e politica. Em sua estrutura, tal obra descarta as 

periodizagoes rigidas e analise de um periodo como um todo, nos moldes de uma 

Historia total. Os autores de forma contraria, estabelecem temas (ou eixos- 

tematicos) que sao tratados em diversas temporalidades e espacialidades da historia 

da humanidade.

Como podemos verificar, nao e por ser uma obra recente que determinado 

livro esteja em plena sintonia com as novas vertentes historiograficas, como e o 

caso do livro Historia para o Ensino Medio: historia Geral e do Brasil, em parte e 

destituido dessa preocupagao. De forma distinta nos apresenta a Historia: Trabalho, 

cultura e poder que se apoia sobre uma Historia Tematica. No entanto, acreditamos 

e reafirmamos que o ensino nao deve se encerrar no mesmo, como tambem em 

qualquer livro didatico, pois o oficio do historiador nao e formular respostas, mas por 

questoes, fazer perguntas. Esse e o nosso desafio.

1.3 -  Reflexoes sobre o uso dos livros didaticos de Historia no Ensino Medio.

Nossas observagoes acerca dos livros didaticos, nos leva a perceber o quanto 

a renovagao historiografica, observada nas ultimas decadas nao estao sendo 

absorvidas de forma assidua pela historiografia didatica. Apesar das produgoes 

academicas recentes abordarem novos temas, novos objetos e novas abordagens, 

ainda esta longe a ressonancia nos livros didaticos.

Conhecemos as dificuldades dos professores de historia -  pessimas 

condigoes de trabalho, como falta de materiais; desvalorizagao do magisterio; baixos 

salarios; carga horaria exaustiva; saber lidar com diferentes tipos de pessoas; entre 

outros percalgos vivenciados pelos profissionais do ensino como um todo. No 

entanto, tornou-se imprescindivel um empenho mais efetivo dos mesmos na analise 

dos livros didaticos. Segundo Sousa, a utilizagao dos livros didaticos em sala de 

aula, deve ser acompanhada da reflexao sobre o lugar de fala do autor, a sua 

perspectiva teorico-metodologica, dentre as quais ele credita a Historia Cultural 

enquanto fundamental na proposigao de novos temas, novos objetos e novas
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abordagens na Historia, o que tem inspirado historiadores-professores nas praticas 

de ensino24.

Ainda segundo o autor a defesa da melhoria do livro didatico deve ser 

concomitante a concepgao de que o mesmo e so mais um instrumento, mais um 

recurso e nao o unico, tendo em vista que atualmente dispomos de diferentes 

linguagens e metodologias. Hoje sao inumeras as possibilidades que os 

historiadores-professores podem aplicar essas renovagoes em seu trabalho 

cotidiano como o uso de videos, musicas, charges, entre outras inovagoes, feitas as 

devidas problematizagoes. Como Sousa nos fala, por exemplo, no caso das 

imagens, estas mais do que ilustrar, devem estimular os estudantes a refletir sobre 

os seus significados, sendo possivel tambem a realizagao de atividades e pesquisas 

a partir das mesmas25.

O grande perigo dos livros didaticos reside na construgao da ideia de que os 

mesmos colocam seus discursos enquanto verdades absolutas. Muitos dos livros 

didaticos de Historia ainda se direcionam a tessitura de uma Historia Oficial, que 

pauta-se na ideia de verdade em Historia, tendo por vies o enaltecimento de alguns 

“grandes herois” com seus “grandes feitos”, o que ja esta em desuso na Academia, e 

nao se preocupam em explicar uma Historia voltada para uma abordagem 

sociocultural.

Alem desses habituais problemas com os livros didaticos, os destinados ao 

Ensino Medio, como nos informa Farias e Porto, tem pretensoes mercadologicas da 

industria editorial de atender a demanda do publico que realizara provas de 

vestibular o que fazem canalizar questoes para este tipo de exame, sem falar que 

limitam as agoes dos professores, que em seu delimitado tempo de cada aula, sao 

obrigados a nao dar espagos a debates26.

24 SOUSA, Fabio Gutemberg Ramos Bezerra de. “O livro didatico de Historia da Paraiba: Inspiragoes 
tedricas, apropriagdes e usos por professores do Ensino Medio”. In: Congresso Luso-Brasileiro de 
Histdria da Educagdo, 6., 2006, Uberlandia, Anais..., Uberlandia, 2006.
25 SOUSA, ob. cit.
26 FARIAS, Elton John da Silva & SILVA, Paloma Porto. “Uma andlise do livro diddtico de Histdria: 
Problemas e possibilidades”. In: Congresso Luso-Brasileiro de Histdria da Educagao, 6., 2006, 
Uberldndia, Anais..., Uberlandia, 2006.
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Segundo esses autores, mesmo havendo uma cronologia convencional, os 

historiadores-professores partindo dos novos aportes teorico-metodologicos que 

permitem a insergao de novas problemSticas poder§o subsidiar de maneira 

significativa a feitura de atividades como as de analise de momentos historicos 

distintos. Mesmo sendo notavel o desinteresse de boa parte dos alunos quanto ao 

estudo da disciplina Historia, o bom uso das novas linguagens podem fazer com que 

melhore a desenvoltura do processo de aprendizagem. Uma aula mais dinamica 

torna-se produtiva, possibilitando que se acrescente aos discentes uma consciencia 

analltica concreta27.

O que assistimos na pratica do ensino de Historia com relagao aos livros 

didaticos transpassa as dificuldades ja explicitadas porque passa a maioria dos 

historiadores-professores. O fato e que a escolha dos livros didaticos se da de forma 

impositiva, ou seja, muitas vezes os historiadores-professores tern preferencia por 

uma obra, contudo, aderem a outra obra por ter sido estabelecida pela escola. As 

escolas, por sua vez, priorizam tais obras nao por uma preocupagdo didatica, mas 

devido as parcerias com editoras que Ihe oferecem algumas vantagens. Por isso, 

cabe a nos historiadores-professores a tarefa de suprir a deficiencia do livro didatico, 

ou mesmo burlar tais imposigoes. Agra comenta sobre o papel do professor com 

relagao ao uso do livro didatico enquanto urn complemento do conteudo ministrado:

(...) com a preocupag3o de quern educa, quern ministra uma aula, 
quern mantem a ateng§o dos alunos para si nao e o livro, mas o 
professor, este podera se desvencilhar do papel de mero ‘tradutor’ 
do livro didatico que Ihe foi incumbido nos ultimos anos e que muitos 
vestiam essa identidade sem questiona-la, e voltar a assumir o 
papel de educador (...) daremos um grande salto na qualificagao de 
nossos professores, alunos, e do proprio ensino de Historia. Sera o 
momento em que o professor, esse ‘pequeno guerreiro de lutas 
diarias, podera derrotar a influencia que o imaginario construldo 
acerca desse ‘gigante’ da industria capitalista Ihe coloca.28

O que tern de ficar bastante nitido em uma reflexao sobre os livros didaticos e 

que o nosso papel de professores-historiadores, pode e deve se sobressair sobre 

quaisquer materials que venhamos utilizar em sala. De que adianta uma boa musica 

da MPB se nSo conseguimos relaciona-la com o conteudo ministrado? De que vale

27 FARIAS, ob. cit.
28 AGRA, Giscard Farias. “Entre Davi e Golias -  Relagoes entre o professor e o livro didatico no 
ensino de histdria da Parafba nas escolas de Campina Grande (2004-2005)”. In: SOUZA, AntOnio 
Clarindo Barbosa de. Textos Didaticos -  Ano 1, v.1, n.1. Campina Grande: EDUFCG, 2006.
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saber da premissa de que “uma imagem vale por mil palavras” se ao utilizar uma 

fotografia, por exemplo, nao conseguimos problematizar a simbologia que a 

envolve? De forma identica o livro didatico deve ser analisado e ter questionados os 

elementos que nele se inserem.

Nos enquanto historiadores-professores temos que agugar nossa 

sensibilidade para ver o livro didatico como mais urn instrumento de trabalho e nao 

como norteador das nossas aulas, mas verificando junto ao corpo discente o lugar 

da elaboragao desse saber, seus significados, suas intencionalidades. Acreditamos 

que o eixo central da engrenagem aprendizagem e o dialogo entres docentes e 

discentes problematizando o saber que temos em mao contribuindo com o projeto 

maior da educagao que deve ser o de formar cidadaos crlticos.
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Capitulo 2 -  Uma proposta para a Historia Tematica no Ensino 

Medio

Iniciada a renovagao historiografica em meados do seculo XX com as 

formulagoes da Nova Historia, oriunda da Franga, constatamos que paulatinamente 

os aportes teoricos que surtem na Academia transpassam seus muros e influenciam 

inovagoes na pratica do ensino. Selva Fonseca afirma que mesmo de forma lenta, 

mas gradual, passa-se a rever o papel da Historia e o livro didatico que “reinava” 

como fonte “exclusiva” e indispensavel para o processo de ensino-aprendizagem, 

comega a dar espago a utilizagao de diferentes linguagens29.

E o “pontape” inicial para mudangas teorico-metodologicas no ensino de 

Historia, no qual os historiadores-professores e seus alunos passavam a superar a 

condigao de meros expectadores, receptaculos de urn saber produzido, para serem 

agentes produtores de saberes atraves da pesquisa, reflexao e descobertas. O 

objetivo central do ensino de Historia tornar-se-ia efetivar uma postura critica ativa. 

Neste cenario e que a Historia Tematica emerge enquanto uma proposta que vem 

se contrapor ao ensino de Historia de forma linear, mecanicista, etapista, factual, 

heroica, unica e ja pronta para ser transmitida, como era pensado nos velhos 

paradigmas.

Sem sombras de duvidas as aulas de Historia eram enfadonhas e ate hoje 

ainda sao estigmatizadas por este aspecto. Inclusive muitos alunos dos Ensinos 

Fundamental e Medio com os quais tivemos contatos em nossas experiencias em 

sala de aula, sentem aversao as aulas de Historia por acharem entediantes ter que 

decorar os “grandes feitos" de “grandes homens” que ficaram “presos” ao passado.

Sao conhecidas as dificuldades vivenciadas pelo professor de Historia, como 

sua baixa remuneragao, bem como as limitagoes impostas tanto pela diretoria da 

escola na qual leciona, quanto com relagao a produgao dos livros didaticos que nao 

acompanham o mesmo ritmo das modificagoes da historiografia academica, tendo 

boa parcela nisso os condicionantes impostos pelo vestibular. Pensando estes 

obices, fica diflcil imaginarmos a adesao de urn trabalho pautado na Historia 

Tematica. Por esta questao, e que pensamos em uma proposta de Historia Tematica 

para o Ensino Medio.

29 FONSECA, Selva Guimar§es. Caminhos da Histdria ensinada. Campinas, S3o Paulo: Papirus, 
1993. (Colegao Magisterio)
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2.1 -  Historia Tematica: como pode ser feita?

Uma proposta de Historia Tematica para o ensino deve vislumbrar os 

seguintes preceitos: 1) a escolha de eixos-tematicos; 2) tendo escolhido o eixo- 

tematico mostrar que o mesmo nao se isola, mas que podemos tragar paralelos em 

diferentes temporalidades e espacialidades; e 3) que esse eixo-tematico, que e o 

nosso objeto, nao so se refere a urn unico aspecto daquelas sociedades, mas que 

podemos fazer referencias aos diversos setores nelas contidas -  social, economico, 

cultural, politico, entre outros. Joanilho nos mostra um bom exemplo de como 

atraves de um eixo-tematico podemos perceber que os processos sociais nao se 

isolam, bem como este se encarrega de unir as partes.

(...) uma historia da sexualidade deve ser abordada nao como objeto 
unico e isolado do contexto social. Partindo da sexualidade, o seu 
contexto e as suas formas de expressao, pode-se empreender uma 
viagem no tempo e no espago. Contrapor a nossa sexualidade a dos 
indigenas, dos orientais, dos europeus do seculo XVIII, dos gregos e 
romanos na antiguidade. E ainda, estuda - la dentro do contexto 
politico, social e economico.30

Como podemos observar uma aula que comegou sobre a sexualidade na 

contemporaneidade brasileira, inclusive permitindo as colocagoes dos alunos sobre 

tal tematica, nao precisa se encerrar no nosso contexto, mas pode ser relacionada 

com outras sociedades, nao so as contemporaneas, mas de outros momentos 

historicos. Constroi-se uma discussao acerca do conhecimento historico que deve 

ser elaborado em uma relagao ensino-apredizagem, sem ser visto como algo pronto 

e acabado, logo inquestionavel.

A sala de aula nao necessita daqueles esquemas totalizantes de uma 

sociedade presa a si mesma e a sua temporalidade. Ela se abre enquanto um lugar 

para debates por campos diversos, que exigem que nos historiadores-professores 

desenvolvamos a capacidade de articular diferentes abordagens sobre um mesmo 

tema, podendo ser um lugar de “improviso” aos imprevistos que porventura 

aparegam nesses debates.

Neste sentido, o estudo da Historia atraves de eixos-tematicos nos permite 

transitar das partes para o todo e vice-versa, em constante movimento no tempo e

30 JOANILHO, Andre Luiz. Histdria e pritica: pesquisa em sala de aula. Campinas, S3o Paulo: 
Mercado das Letras, 1996.

32



no espago, permitindo a compreensao da totalidade do social em suas contradigoes, 

mudangas e permanencias. O objetivo do ensino da Historia nao visa ao 

conhecimento de toda a Historia, em todos os tempos, pretensao abstrata e ilusoria 

do ensino tradicional. Mas, sim, deve ser capaz de levar os historiadores- 

professores e seus alunos a refletirem sobre qualquer momento da historia como 

analistas criticos.

A aplicagao da Historia Tematica nao podera ser feita de forma aleatoria, mas 

devemos partir da leitura dos postulados teoricos que promoveram a renovagao 

historiografica, por conseguinte, o ensino de historia, a comegar pela Nova Historia, 

que provoca mudangas teorico-metodologicas, bem como fazendo intercursos na 

Historia Cultural, que abre uma gama de novas tematicas para a pesquisa. Ambos ja 

discutidos anteriormente.

Refletir sobre como trabalhar com temas nao e meramente por vermos como 

uma novidade no campo da Historia, mas acreditamos que esta metodologia e 

interessante, primeiro pelo fato de nos, enquanto professores, termos com ela urn 

campo de possibilidades mais amplo que nos permite discutir varios temas, colocar 

em pratica algumas reflexoes teoricas que vemos na Academia como, por exemplo, 

ver o discurso historico como uma construgao de homens e mulheres e, como tal, 

perpassado de intencionalidades.

Quanto aos alunos, utilizando mais uma discussao academica, poderemos 

por em pratica que personagens comuns tambem constroem a historia nao 

restritamente a historia vista por cima, ou seja, valorizando figuras ilustres como 

observamos na historia tradicional, parecendo amiude que ate a Historia e alheia ao 

homem. Nessa perspectiva, vemos que os alunos vao se sentir pertencentes a 

Historia. Que o que vivem, sentem, imaginam, produzem tudo e historico. A Historia 

passaria a ser compreendida no cotidiano dos mesmos.

Mas, por que o direcionamento dessa proposta para o Ensino Medio? Nossas 

preocupagoes residem no fato de tal fase escolar ser a “preparatoria” para insergao 

na Universidade, nao obstante, constatamos que essa tal preparagao se vincula 

meramente a “macetes" que facilitem a realizagao das provas de vestibular, mas que 

na realidade resguarda algumas dificuldades como as graves deficiencias de leitura, 

compreensao e escritas de textos, que os discentes apresentam ao se inserir no 

“Ensino Superior”, principalmente nos cursos de humanas, que exigem uma leitura 

critico-reflexiva, como e exemplo o curso de Historia.
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Tais preocupagoes nos fazem refletir com relagao a efetivagao dos 

historiadores-professores no que concerne a adesao as novas concepgoes de 

Historia. Um questionamento pertinente e sabermos de que modo estes tern 

incorporado nas suas praticas em sala de aula junto aos discentes, as novas ligoes 

de metodo do fazer historiografico, com as quais tiveram contato no ambito 

academico. Sera que os historiadores-professores, estao somente absorvendo os 

assuntos que estao na “moda” historiografica, mas mantendo as praticas positivistas 

de outrora, atraves das quais se pretendia chegar a uma verdade mimetica, absoluta 

da Historia baseada nos “consagrados” documentos? E o que dizer da vivencia em 

sala de aula? Como vem sendo aplicados os novos pressupostos historicos? Sao 

perguntas que nao querem calar.

O que podemos perceber e que em sua grande maioria os historiadores- 

professores, amiude se deixam acomodar com o uso dos livros didaticos. Nao 

queremos dizer que os livros didaticos nao sirvam para o ensino de Historia, 

contrariamente, nossa intengao, como explicitamos no capitulo anterior, e 

verificamos os usos por parte dos historiadores-professores desse material didatico. 

Intentamos instigar criticas construtivas em torno dos mesmos.

Um profissional atualizado com as novas posturas teorico-metodologicas tera 

subsidios para refletir sobre o livro didatico -  analisar as posturas de seus autores, 

detectar as lacunas existentes em cada obra, bem como tentar verificar nesta suas 

possiveis contribuigoes, pois mesmo tendo em maos uma obra das mais tradicionais 

o bom “jogo de cintura” do profissional de Historia pode burilar produtivos debates.

O que devemos rever com uma proposta de uma Historia Tematica para o 

Ensino Medio e justamente livrar-se do ergastulo do livro didatico, pensando a 

relagao do mesmo com o historiador-professor de maneira invertida compreendendo 

que os livros didaticos nao sao fontes exclusivas do saber, sendo mais um 

instrumento para atingir tal conhecimento.

2.2 -  Possibilidades de aplicagao de uma Historia Cultural Tematica.

Perante os percalgos no oficio dos historiadores-professores, pensamos 

procedimentos metodologicos possiveis, que se adequem as formulagoes de um 

ensino tematico de Historia. O primeiro desses procedimentos por nos pensado, e 

justamente a produgao de textos para serem vistos a cada aula a ministrada, tendo
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em vista as limitagoes aqui apresentadas sobre os livros didaticos e aproveitando o 

leque de possibilidades de objetos que nos sao oferecidos com a Historia Cultural.

A produgao de textos didaticos por parte dos proprios historiadores- 

professores de certa forma vem sanar fragilidades de outros recursos didaticos. 

Nesta produgao poderemos por em pratica algumas discussoes teoricas vistas nas 

disciplinas ao longo do curso de graduagao, que na sua grande maioria 

permanecem no recondito da academia, mas que por vezes sao negligenciadas em 

sala de aula. Mesmo sabendo que sao diferentes territorialidades -  Universidade e 

Escola -  consideramos essa adaptagao urn exercicio interessante.

Tais textos constituem o amalgama de materials academicos diversos -  livros, 

resenhas, artigos, revistas especializadas -  reformulados para uma linguagem 

escolar mais accessivel aos alunos do Ensino Medio, sendo tambem interessante 

fazer uso de alguns materials inclusos nos livros didaticos como imagens, mapas e 

boxes. Alem da produgao de textos que se adequem a Historia Cultural Tematica. 

Pensando aprofundar mais a interagao entre os docentes e alunos, sugerimos a 

elaboragao de atividades intentando efetivar na pratica de ensino as discussoes 

tecidas nas aulas. Enumeramos algumas possiveis atividades que podem ser 

trabalhadas:

1 -  Leitura de imagens. Inserindo-se no rol das novas linguagens do ensino 

aparecem-nos as imagens. Estas podem transmitir uma representagao de uma dada 

realidade, sejam elas fotograficas, gravuras, pinturas, entre outras31. Um exemplo 

para trabalhar com a leitura de imagem e o quadro Mona Lisa de Leonardo da Vinci: 

Uma pintura bastante conhecida no mundo, lembrada pelo timido e enigmatico 

sorriso da personagem do quadro.

Para um leigo a simbologia da pintura pode passar despercebida, no entanto 

em uma leitura mais atenciosa, tal obra de arte traz em si varios questionamentos 

que uma pesquisa historica podera ajudar a responder. Quern foi Leonardo da Vinci? 

Em que epoca ele viveu? Quais as motivagoes que o levaram a fazer tal obra? 

Quern era a “Mona Lisa” do famoso quadro? Leonardo da Vinci, homem do 

renascimento humanista do seculo XVI, viveu em um perlodo no qual era comum

31 Sobre o uso das imagens no fazer historiogrbfico como tambbm seus possiveis usos em sala de 
aula ler BORGES, Maria Eliza Linhares. Histbria & Fotografia. Belo Horizonte: Autbntica, 2005 e 
PAIVA, Eduardo Franga. Historia & Imagens. Belo Horizonte: Autentica, 2002. Ambas da ColegSo 
Historia &... Reflexoes.
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pintores serem contratados pela burguesia que se permitia, na era moderna, ser 

retratada em quadro, nao mais somente o clero e a monarquia. A Mona Lisa, por 

exemplo, era uma pessoa comum, esposa do comerciante Giocondo que 

encomendara o quadro ao artista32.

2 -  Pesquisa atraves da midia: O objetivo dessa atividade e fazer com que alunos e 

os historiadores-professores ultrapassem as leituras tradicionais dos livros didaticos, 

modificando essa relapao de ensino-aprendizagem, passando a montar uma 

pesquisa sobre urn determinado eixo-tematico, partindo do cotidiano atraves dos 

diferentes meios midiaticos que eles tenham contato como televisao, jornais 

impressos, revistas, radio e internet.

Os discentes poderao desenvolver a capacidade de trapar paralelos entre 

distintos tempos e espapos, verificando tambem as permanencias na Historia. Como 

exemplo, a partir da tematica “Vestuario”, logo vemos os inumeros questionamentos 

sobre tal: Como nos vestimos hoje? Como se vestiam nossos avos e avos 

“antigamente”? Sao distintos esses modos de vestir? Existem diferenpas entre o 

vestuario das pessoas dos paises ocidentais e orientais? Qual o motivo disso? Em 

grupos os discentes poderao encontrar varios indicios historicos -  aspectos sociais, 

politicos, economicos, culturais, entre outros que, imbricados, podem dar pistas 

sobre tais problematicas.

3 -  Historia e Musica. Quern pensa que a musica so serve para entretenimento, 

engana-se: Algumas musicas podem fazer parte da “trilha sonora” da vida, 

exprimindo sensapoes do passado e do presente, guipa os anseios do futuro, por 

conseguinte pode nos servir enquanto fonte para Historia, ja se inserindo dentre as 

novas linguagens no ensino da Historia.33

A tltulo de exemplificapao tomaremos a tematica “Ditadura Militar”, pois e 

urn momento historico com uma riquissima produpao fonografica que fora censurada 

aqui no Brasil (1964-1985), sendo esta, a censura, um dos preceitos desse regime.

32 Para uma leitura sobre o Renascimento Humanista ver MARCONDES, Danilo. “As origens do 
pensamento moderno e a ideia de modernidade”. In: Iniciagao a Histdria da Filosofia. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editores, 1977. pp. 139-158.
33 Para uma an£lise dos possiveis usos da musica na escrita e no ensino de Histdria ver 
NAPOLITANO, Marcos. Histdria & Musica -  Histdria Cultural da Musica popular. Belo Horizonte: 
Autentica, 2004 (Colegao Histdria &... Reflexoes).
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Grandes nomes da Musica Popular Brasileira (MPB) fizeram forte oposigao ao 

regime vigente. E o caso de Chico Buarque de Holanda e Caetano Veloso. O 

primeiro, em 1969, com a crescente repressao da Ditadura Militar, se auto-exilou na 

Italia, tornando-se, ao retornar no ano seguinte, um dos artistas mais ativos na 

critica polltica e na luta pela democratizagao do Brasil. Nessa epoca teve suas 

cangoes Apesar de voce de 1970 e Calice de 1973 interditadas pela censura 

brasileira.

Para ilustrar essa critica formulada por Chico Buarque vejamos um trechos 

dessas musicas a comegar por Apesar de voce na qual e feita alusao negativa ao 

presidente Emilio Garrastazu Medici (1964-1974) que teve seu governo conhecido 

como "os anos negros da ditadura", sendo o de maior repressao durante todo 

periodo militar:

“Amanha vai ser outro dia (3x)/ Hoje voce e quem manda/ Falou, ta 
falado/ Nao tem discussao, nao. / A minha gente hoje anda/ Falando 
de lado e olhando pro chao./ Viu?/ Voce que inventou esse Estado/ 
Inventou de inventar/ Toda escuridao/ Voce que inventou o pecado/ 
Esqueceu-se de inventar o perdao./ (Coro) Apesar de voce amanha 
ha de ser outro dia.”

Com relagao a musica Calice, ao ouvi-la de forma desapercebida poderiamos 

achar que seria um apelo de alguem para ver a bebida distante de si. No entanto, 

vemos uma critica sutil de Chico Buarque:

“Pai! Afasta de mim esse calice/ Pai! Afasta de mim esse calice/ Pai! 
Afasta de mim esse calice/De vinho tinto de sangue...(2x)/ Como 
beber/Dessa bebida amarga/ Tragar a dor/ Engolir a labuta/ Mesmo 
calada a boca/ Resta o peito/ Silencio na cidade/ Nao se escuta/ De 
que me vale/ Ser filho da santa/ Melhor seria/ Ser filho da outra/ 
Outra realidade/ Menos morta/ Tanta mentira/Tanta forga bruta...”

O “calice” soa em dois sentidos: o calice pode ter o sentido de ser um objeto 

para colocar bebida, no caso o vinho, que aqui e relacionado ao sangue, fazendo 

referenda a brutalidade dos anos ditadoriais nos quais muitas vidas foram tiradas, 

bem como vemos ai o uso do recurso de homofonia das palavras34, que embora 

com grafias diferentes sao pronuciadas da mesma forma -  o calice (objeto) e o cale- 

se (forma verbal), sendo este ultimo uma referenda a censura dos diferentes meios 

midiaticos. Atraves desse recurso, utilizado pelo autor, e possivel irmos alem da

34 Palavras homofonas s§o palavras de pronuncias iguais. Existem dois tipos de palavras 
homdfonas: as homdfonas heterogr£ficas (iguais na pronuncia mas diferentes na escrita) e as 
homofonas homograficas (iguais na pronuncia e na escrita).
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discussao historica, para relaciona-la com outras disciplinas, como Lingua 

Portuguesa. Afinal, a interdisciplinariedade e mais uma das inovagoes teorico- 

metodologicas possibilitadas no ensino de historia.

Quanto a Caetano Veloso desde o inlcio da carreira, sempre demonstrou uma 

posigao politica ativa e esquerdista, ganhando por isso a inimizade do regime militar. 

Por esse motivo, as suas cangoes foram frequentemente censuradas neste perlodo, 

e algumas ate banidas. Em sua musica Alegria, Alegria de 1968, vemos os anseios 

de alguns jovens de classe media e intelectuais ligados, que passavam por urn 

momento de agitagao politica concomitante as sedugoes do mundo globalizado:

“Caminhando contra o vento/ Sem lengo e sem documento/ No sol 
de quase dezembro/ Eu vou.../ O sol se reparte em crimes/ 
Espagonaves, guerrilhas/ Em Cardinales bonitas/ Eu vou.../ Em 
caras de presidentes/ Em grandes beijos de amor 
Em dentes, pernas, bandeiras/ Bomba e Brigitte Bardot...”

Como podemos ver atraves da letra de Caetano, com a qual o cantor e 

compositor participa do III FESTIVAL DE MUSICA POPULAR BRASILEIRA da Rede 

Record no mesmo ano logo se transformara em um dos “hinos” da repressao 

politica, um manisfesto contra a Ditadura. Vemos tambem “bombardeio” de 

informacoes, pois o sol que ai cita era na epoca um jornal popular que transmitia ao 

Brasil desde as inovagoes tecnico-cientificas como as espagonaves e bombas ao 

que era belo como a Brigitte Bardot (atriz e cantora francesa) e Claudia Cardinale 

(atriz tunisiana, mas que atuou no cinema italiano).

4 -  Interpretagao de textos. Com base nas discussoes que porventura os 

historiadores-professores venham a realizar com os discentes sobre os discursos 

historicos e suas intencionalidades, o mesmo podera organizar uma atividade na 

qual, os discentes analisem textos diversos sobre uma mesma tematica. 35 Partindo 

dessas analises eles podem tecer suas proprias leituras sobre o tema trabalhado. A 

colegao Textos e Documentos da Editora Contexto e exemplo de uma obra de cunho 

academico que busca trabalhar uma tematica a partir de varios olhares.

Os volumes desta colegao nao apresentam textos sistematizados prontos e 

acabados como e o habitual. Contrariamente, a obra traz diferentes textos com

35 Para um estudo mais aprofundado sobre andlise de textos lobrigando a detecgao das iddias 
expressas nos discursos e as suas relagoes com os condicionantes extra-textuais como o lugar de 
fala de quern os produziu ver CARDOSO, Ciro Flamarion. VAINFAS, Ronaldo. “Histdria e Andlise de 
Textos”. In:__. Dommios da Historia. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.
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diferentes pontos de vista. A titulo de exemplificagao tomamos o volume 7 intitulado 

Histdria do Tempo Presente.36 Neste volume, em seu capitulo VII com a tematica “O 

Oriente Medio” vemos distintos tipos de textos como pronunciamentos de politicos -  

presidentes e ministros; trechos de entrevistas; trechos de reportagens; trechos de 

livros academicos: sao distintos' tipos de textos com leituras politicas, sociais, 

economicas e culturais, a partir dos quais e possibilitado o dialogo entre 

historiadores professores e os alunos, problematizando as ideias que se tern sobre o 

Oriente Medio.

5 -  Relatorio de filmes. Observamos que a partir da decada de 1970 o cinema eleva- 

se a categoria de “novo objeto” no fazer historiografico nos dominios da Nova 

Historia, por nos ja discutida, sendo um dos grandes responsaveis por esta inovagao 

o historiador trances Marc Ferro. 37 O que vale salientar e que os filmes sao objetos 

passiveis de analise por serem tambem uma forma de discurso e como tais serem 

perpassados de intencionalidades. Nao obstante partindo das imagens 

cinematograficas podemos achar pistas sobre uma dada realidade seja como sendo 

uma representagao do passado, ou mesmo exprimindo uma representagao do 

momento no qual foram produzidas.

As relagoes entre Historia e cinema nao se encerra na historiografia, 

incorporando-se tambem nas “novas linguagens” metodologicas do ensino de 

Historia. Nesse sentido vemos como mais uma possivel atividade relatorios de filmes 

objetivando tragar reflexoes sobre os mesmos e mostrando como estes se 

relacionam com a Historia, fazendo sempre uma problematizagao desse recurso 

que, amiude, traz uma visao romantizada de determinadas temporalidades ou 

mesmo de fatos, mas que mesmo assim podemos extrair destes, elementos 

possiveis de uma sociedade, mostrando em que sentido as obras cinematograficas 

podem se aproximar da Historia.

Para refletirmos sobre tais relagoes entre Historia e Cinema, vejamos o 

exemplo da Idade Media: sao inumeros os filmes que se reportam a essa tematica, * 7

36 MARQUES, Adhemar Martins et. al. Histdria do Tempo Presente. Sao Paulo: Contexto, 2003. 
(Colegao Textos e Documentos. 7)
7 Sobre as relagdes entre Histdria e Cinema ver FERRO, Marc. Cinema e Histdria. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1992. ; COSTA, Antonio. Compreender o Cinema. Sao Paulo: Globo, 1989. ; 
MORETTIN, Eduardo. O Cinema como fonte histdrica na obra de Marc Ferro. In: NAPOLITANO, 
Marcos (org). Histdria e cinema. S3o Paulo: Alameda, 2006. ; e NOVA, Cristiane. O cinema e o 
conhecimento da Histdria. In: Olho da Histdria, n.3, Revista de Histdria Cultural, 2003.
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como os filmes Em nome de Deus e O Nome da Rosa, ambos mesmo tendo em si 

enredos que versam sobre uma historia de amor, possibilitam uma leitura dos 

mesmos mostrando a Idade Media na Europa Ocidental, como a vida nos mosteiros, 

as possiveis formas de resistencias na vida de reclusao, um pouco do cotidiano de 

urn feudo, dentre outros aspectos.

Estas sao algumas possibilidades de atividades pensadas por nos, e que 

podem corroborar no ensino de Historia por tematicas. Acreditamos que tais 

atividades podem servir no melhoramento do ensino diante das fragilidades que 

representam as atividades meramente para fixagao e que desvalorizam a critica dos 

historiadores-professores e dos discentes, abandonando as experiencias dos 

mesmos. A chave para um bom desenvolvimento no processo de ensino- 

aprendizagem e a criatividade.

2.3 -  Algumas sugestoes de temas para o ensino de Historia no Ensino Medio.

Observamos que no ensino da Historia ainda persiste uma abordagem 

tradicional ja ultrapassada em muitos de seus aspectos. Verificamos com isso que 

existe um distanciamento entre as praticas cotidianas dos historiadores-professores 

e as novas tendencias teorico-metodologicas. Sobre esta permanencia nas 

concepgoes do ensino de Historia, Thais Fonseca diz que:

Os alicerces construidos desde final do seculo XIX, sustentados 
numa concepgao tradicional de Historia, foram fortes o suficiente 
para manter um edificio que apesar das reformas e das propostas 
de alteragao na sua concepgao nao se abala tao fortemente.3

No entanto as inovagoes historiograficas a partir de meados do seculo XX, 

que ja discutimos, vem paulatinamente refletindo-se em inovagoes no ensino de 

Historia. Isso faz com que os historiadores-professores revejam nosso proprio papel 

diante das dificuldades que se apresentam no cotidiano, vislumbrando novas 

possibilidades metodologicas no processo de ensino-aprendizagem. 38

38 FONSECA, Thais Nivia. Ob. Cit. p.68
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Lendo um livro que propunha “repensar” a Historia ja na decada de 1980, 

deparei-me com um texto que aponta um ensino por tema, uma experiencia ate nao 

experimentada. Nao e uma experiencia de Historia Tematica sofisticada como 

propomos neste trabalho, mas aponta uma proposta. Olga Brites Silva pensou em 

desenvolver com a turma do 3° ano noturno da Escola Estadual de Primeiro e 

Segundo Graus Conselheiro Cristiano, da cidade de Guarulhos, uma proposta de 

trabalho que considerasse as experiencias de vida, dando importancia ao debate de 

problemas vividos no cotidiano pessoal e profissional, tendo em vista que a maioria 

dos alunos trabalham.39

A proposta de Silva para esta turma na qual ela havia iniciado seu trabalho so 

no segundo semestre letivo, foi um projeto a partir de um tema -  Greve Geral 

Paulista de 1917 -  no qual toda turma se mobilizou para a pesquisa. A 

movimentagao foi tanta que a turma que pensava participar da Semana de 

Atividades Culturais da escola, inseriu-se nessa e com sucesso, apesar das 

dificuldades do grupo. Mas as discussoes nao cessaram com a participagao nesse 

evento, pois a nova etapa pensada por Silva foi a discussao em torno do 

direcionamento de mais leituras sobre o tema daquela exposigao. Com essa 

experiencia Silva relata que “nao ocorreram incriveis transformagoes teoricas e 

ideologicas imediatas dos alunos, todavia, houve um clima de questionamento, 

indagagao, e tensao que representou algo novo em termo de Historia para eles e 

para mim”. 40

Embora soe como simploria a experiencia vivenciada por Silva a partir da 

mesma podemos tirar proveito de seu exemplo para revermos nosso oficio. Afinal, 

um dos objetivos do ensino de Historia atualmente nao e apenas reproduzir o 

conteudo assim como aparece nos livros didaticos, mas sim questionar nestes 

conteudos, problematizando-os e relacionando-os com as proprias vivencias dos 

discentes.

Feitas estas devidas reflexoes pensamos algumas tematicas possiveis para 

implantagao de uma proposta de Historia Cultural Tematica que sao as seguintes:

39 SILVA, Olga Brites da. “Ensino por tema”. In: SILVA, Marcos (Org.). Repensando a histdria. Sao 
Paulo: Marco Zero, 1987.
40 SILVA, Olga Brites da. Ob. cit. p.100
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Temal: “Reliqiosidade entre os gregos antiqos” -  E uma aula em que se tem 

disponivel uma variedade de fontes desde textos academicos, revistas de Historia, 

aos livros didaticos. Para esse tema sugerimos inicialmente a leitura do texto Historia 

da religiao e das religiosidades, de Jacqueline Hermann, o qual nos da urn 

panorama para compreensao das religioes, atentando para o papel dessas na vida 

social, que as ideias religiosas tern condicionantes sociais e politicos, e que 

devemos acautelarmo-nos com relagao as generalizagoes, procurando uma 

adaptagao analitica que vislumbra “as diferengas espaciais e temporais das mais 

variadas manifestagoes religiosas”. 41

Tentamos com essa aula mostrar que a religiosidade na Grecia Antiga nao 

era homogenea, que esta se relacionava com os outros aspectos da vida dos 

individuos, bem como sempre que possivel tragar paralelos espacialmente e 

temporalmente com outras sociedades.

Outro eixo-tematico pensado foi “mulheres”. Para urn aprofundamento da 

tematica, pensamos a discussao proposta por Rachel Soihet que pensa a “evolugao” 

nos estudos sobre mulheres com novos temas de analise que focalizam estas, alem 

da luta pelo exercicio de trabalho ou direitos civis, mas tambem abarcando outras 

dimensoes como gestos, sexualidade, sentimentos, entre outros, mostrando que 

para “rastrear” o feminino hoje sao disponibilizadas varias novas fontes como 

documentos policiais, processos criminals, e de arquivos privados como os Livre de 

Raison (especie de ata da vida familiar), cartas e diarios intimos. 42

Tema 2: “As mulheres no contexto medieval” -  Poderiamos iniciar a aula com 

imagens de mulheres famosas na nossa contemporaneidade, incitando os alunos a 

fazerem suas leituras das mesmas. A partir disso, comegariamos a apresentar como 

era o tratamento dado as mulheres no medievo, e para estimular o dialogo sempre 

trazer com a ajuda dos alunos, a realidade da mulher na atualidade, tentando 

mostrar as mudangas e permanencias em distintas temporalidades e espacialidades.

41 HERMANN, Jacqueline. “Historia da religido e das religiosidades”. In: CARDOSO, Ciro Flamarion. 
VAINFAS, Ronaldo. Dominios da Histdria. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.
42 SOIHET, Rachel. Historia das mulheres. In: CARDOSO, Ciro Flamarion. VAINFAS, Ronaldo. 
Dominios da Histdria. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.
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Outro ponto a destacar sobre este tema e a possibilidade de apresentagao de 

varias mulheres, quebrando com a imagem generalizante que temos das mesmas, o 

que pode nos levar, erroneamente, a crer que todas as mulheres comiam, 

trabalhavam, sexuavam, pensavam, etc. da mesma forma, o que sabemos nao 

acontecer, sendo urn fator preponderante para a ruptura desse pensado “mundo 

homogeneo”, as disparidades sociais.

Tema 3: “Alquns costumes na Republica Velha: o caso feminino” -  Esta aula dispoe 

de urn material abundante e deve ser cuidadosamente selecionado: livro didatico, 

textos e revistas de cunho historiografico sobre a condigao da mulher na Primeira 

Republica, mostrando a idealizagao construlda em torno da figura feminina 

defendida por varios setores da sociedade que vao sendo bravamente combatidas 

por algumas mulheres que aderem a luta feminista 43

O mais importante e que tais materiais, alem de disporem das informagoes 

necessarias para produzir urn texto para aula sobre o tema sao todos ricos em 

imagens bem emblematicas para o conteudo a ser trabalhado. Isto nos permitiria 

armazena-las em cd-rom para aplicar em sala, problematizando-as atraves de um 

dialogo, sobre a situagao da mulher na atualidade, discutindo as possiveis 

permanencias de costumes da mesma 44

Pensamos tambem um bloco com tematicas que abarcassem a Historia da 

Paralba. As dificuldades no que tange ao material didatico para abordar a tematica 

sao conhecidas, nao obstante, com a nossa proposta de elaboragao de textos a 

partir de materiais academicos pode mostrar-se uma boa alternativa.

Tema 4: “Cotidiano dos escravos na Paraiba Colonial” -  Sabemos das dificuldades 

para se encontrar materiais que abordem a perspectiva cultural, sem falar quando se 

reporta ao caso especlfico da Paraiba. Na montagem dessa aula podemos fazer uso 

de textos academicos, devido a fragilidade de materiais didaticos que enveredam

43 Uma boa discuss§o sobre a mulher na Republica Velha aparece-nos em MALUF, Marina & MOTT, 
Maria Lucia. Recdnditos do mundo feminino. In: Historia da vida privada no Brasil. vol3. Nicolau 
Sevcenko (org). Sao Paulo: Companhia das Letras, 1998.
44 Como um exemplo de material rico em iconografia ver Revista Nossa Histdria. Ano 1/n.3-janeiro 
2004 & Ano2/n.19- maio 2005.
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para tal tematica. 45 Mesmo sendo ainda predominante o aspecto economico, nestes 

textos, cabe a nos historiadores-professores extrair o que podermos sobre aspectos 

culturais, como algumas formas de resistencia que indigenas e negros 

desenvolveram afim de nao deixar morrer suas culturas diante as imposigoes do 

conquistador.

Como eixo-tematico para tal recorte pensamos no tltulo: “trabalho escravo”, 

mostrando como a partir deste foi se consolidando a ocupagao da Paraiba. Primeiro 

com o trabalho escravo indigena nativo e posteriormente com a implantagao da 

m§io-de-obra escrava negra, oriunda da Africa, mostrando n§o apenas aspectos 

economicos, mas seus modos de viver, suas culturas, suas formas de resistencia, 

entre outros aspectos. Como nao podia deixar de ser torna-se quase imprescindivel 

nessa aula a abertura para debate sobre a situagao dos negros e indios na 

atualidade.

Tema 5: “Declinio das Oliqarquias: a deflaqracao da Revolucao de 1930" -  Creio ser 

tranquila a produgao textual sobre este tema, pois embora a maior parte dos 

materials sobre o assunto sejam muito factuais, com muitas datas, o historiador- 

professor tern que mais uma vez utilizar sua criatividade para driblar as dificuldades. 

E sao tantas as obras que os profissionais da Historia tern condigoes de se 

utilizarem da hermeneutica, fazendo uma leitura mais aprofundada de tais textos, 

construindo sua prdpria leitura sobre os acontecimentos.

Sobre esta tematica tambem esta disponivel o filme Parahyba Mulher Macho 

(1983) sob a diregao de Tizuca Yamazaki. Uma sinopse do filme diz que:

No Brasil de 1930, havia o conflito pre-revolucionario, onde o poder 
era motivo de discordia entre politicos, militares, latifundiarios e 
industrials. A Paraiba estava dividida: a politics do Estado era 
disputada, de um lado, pela Alianga Liberal de Joao Pessoa e, de 
outro, pelo Partido Republicano liderado pelo "coronel" Ze Pereira. 
Neste cenario, uma anonima cidada, Anayde Beiriz, vivia uma outra 
revolugao: queria amar, expor seu pensamento e ter o direito de 
escolher sua propria vida.46

45 Dentre estes textos podemos indicar MEDEIROS, M. do C£u & SA, Ariane N. de M. O trabalho na 

Paraiba: das origens a transigSo para o trabalho livre. Joao Pessoa: Ed. Universitaria/ UFPB, 1999.
46 Disponivel em http://melhoresfilmes.com.br/filmes/parahyba-mulher-macho; acessado no dia 
07.08.2008.
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O referido filme nos possibilita ver um outro olhar sobre a famosa Revolupao 

de 30 na Paralba, o que nos coloca alguns questionamentos: Sera que a morte do 

entao presidente paraibano, Joao Pessoa, por Joao Dantas, teve meramente 

incitapoes politicas e economicas, ou valores morais de uma epoca agitaram mais 

os animos, culminando na referida morte e, supostamente, deflagrando a 

Revolupao? Sao questionamentos a serem pensados junto com os discentes.

Como pode ser visualizado com a exposipao de algumas tematicas sugeridas 

para aplicapao de uma Historia Cultural Tematica devemos ressaltar que mesmo que 

em alguns momentos venhamos a utilizar a cronologia consagrada para situar os 

alunos que ainda nao estao habituados com um ensino tematico, devemos atentar 

para questao que a analise e apresentapao dos dados acontecimentos sera sempre 

tematicas, ou seja, a partir de um tema gerador podemos visitar distintos aspectos 

em distintas temporalidades e espacialidades, quebrando com uma linearidade 

historica rigida que ainda podemos observar no ensino de Historia, optando por uma 

dinamicidade e pela participapao ativa do aluno no processo de construpao do saber 

historico.
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Consideragoes Finais

A Historia Tematica aparece-nos como uma proposta alternativa ao ensino 

tradicional da Historia sob influencia das novas tendencias da historiografia 

contemporanea. Muitos historiadores-professores em discurso afirmam adesao 

incondicional ao “novo” ensino de Historia. No entanto, cabe saber se realmente a 

pratica de ensino esta em sintonia com a produgao historiografica em voga.

Em conversas com colegas de curso que ja atuam como professores de 

Historia e quase que unanimidade a opiniao sobre as dificuldades no tocante aos 

distanciamentos entre o que se aprende na Academia e os meios que Ihes sao 

disponibilizados nas escolas. Muitas das instituigoes de ensino restringem muito o 

trabalho de seus profissionais que devem seguir a risca o programa para cada 

disciplina, principalmente com relagao ao Ensino Medio devido as pretensoes de 

“prepara-los” para o Vestibular.

Urn desses colegas afirmou categoricamente que ao tentar problematizar urn 

dos conteudos propostos foi chamado pela diretoria da escola que Ihe informou que 

ele “ganhava” para passar os conteudos do jeito que “aparecia” no programa e no 

livro didatico programa e nao para dar aos alunos criticidade, formando na 

concepgao da diretoria “rebeldes sem causa”.

E por estas e outras limitagoes que sabemos o quanto e dificil nos 

adequarmos as inovagoes ja incorporadas na historiografia ao ensino. Nao obstante, 

e interessante pensarmos novas possibilidades que contribuam para uma maior 

dinamicidade no nosso oficio. Afinal, e preciso urn exercicio de auto-reflexao sobre o 

papel de historiadores-professores.

De inicio, por ser algo novo, acreditamos que sera algo estranho para os 

alunos, ja que os mesmos estao ainda habituados a Historia tradicional que se 

caracteriza por urn trabalho da memoria, no sentido que restringe muito as reflexoes 

do aluno, sendo estas praticamente nulas.

Como os alunos tern geralmente nas suas aulas e atividades apenas a 

reprodugao, respectivamente do livro didatico pelo professor e do livro didatico pelos 

alunos, em exercicios “decorebas”, as novas propostas tendem a ser vistas com 

olhos desconfiados. No entanto, acreditamos que os discentes podem se adaptar a 

nova metodologia, ate porque esta e mais dinamica que pode fazer com que os
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mesmos se sintam enquanto agentes ativos no aprendizado de Historia e na propria 

Historia.

Esperamos, portanto, que nosso trabalho se torne uma das fontes de reflexao 

para se pensar o ensino de Historia e que possa contribuir para a vida dos 

historiadores-professores, tendo em vista nossa preocupagao em problematizar o 

ensino de Historia.

As vezes escutamos a observagao de que teoria e pratica sao saberes 

dissonantes. Contudo, acreditamos que atraves desse trabalho, conseguimos 

mostrar que tais dimensoes estao em consonancia: A historiografia esta em continua 

modificagao e o ensino de Historia, mesmo a passos lentos, tern mostrado o mesmo. 

Cabe a nos, historiadores-professores, estarmos preocupados com isso, e ao inves 

de nos conformamos com a situagao diflcil que vive a educagao como urn todo no 

pals, ao menos tentar melhorar a nossa paixao, o nosso ensino.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CURSO DE HISTORIA

CURSO DE HISTORIA CULTURAL TEMATICA 
MINISTRANTE: ANNE GAMA

PLANO DE AULA

TEMA OBJETIVOS CONTEUDO METODOLOGIA

“A
religiosidade 
entre os 
gregos 
antigos”

* Apresentar a
importancia do mito 
na religiosidade e 
explica9ao da
existencia das coisas; 
*Apresentar a
organ iza9ao das 
gera9oes dos deuses 
gregos segundo
Hesiodo;
* Mostrar que os 
deuses gregos se 
assemelhavam 
psiquica e fisicamente 
com os humanos;
* Apresentar alguns
rituais da
religiosidade grega 
antiga

1. O que e mito?;

2. A origem dos deuses 
segundo Hesiodo;
2.1 - A primeira Gera9ao;
2.2 - A segunda Gera9ao;
2.3 - A terceira Gera9§o;

3. Deuses em Herotodo: 
deuses antropomorficos;

4. Os tiros propiciatorios: 
os estreitos la90s entre 
deuses e mortais

Exposi9ao oral e 
debate.

RECURSOS
DIDATICOS
Quadro, 
pincel, retro 
projetor, 
transparencias 
e textos.

REFERENCIAS 
BIBHOGRAFICAS 

BRANDAO, Junito de 
Souza. Mitologia Grega. 
Vol.l. Petropolis: Editora 
Vozes, 1993.
GIORDINI, Mario Curtis. 
Historia da Grecia. 
Petropolis: Editora Vozes,
1987.
KOSH IBA, Luiz & 
PEREIRA, Denise Frayze. 
Historia geral e do Brasil: 
trabalho. cultura e poder. 
Sao Paulo: Atual, 2004.



UNIVERS1DADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CURSO DE HISTORIA

CURSO DE HIST6RIA CULTURAL TEMATICA 
MINISTRANTE: ANNE GAMA

"A religiosidade dosgregos antigos "

Com o voce exp licar ia  a or igem  do mundo? Essa e uma das pergun tas que sempre esteve 

presen te entre os seres humanos. Atualm en te ate que nao seria d iflcil responder  por  gozarm os de 

uma cien cia  bem desen volvida  que nos dar uma possibilidade do Pr in cip io de form a pratica 

com o a teoria da grande exp los3o e mistura de gases. N a  An tiguidade, porem , e fato que as 

pessoas estavam  desprovidas desse conhecimen to cien tifico e possu idoras dos m esmos 

questionamentos que ainda atormentam a n6s seres humanos. Os an tigos possu iam  as mesmas 

duvidas, mas as possibilidades de respostas tinham outra origem: nascia da  observa9ao do mundo 

que os cercava. Assim  surgiram  as m itologias como foi o caso da grega.

An tes de nos aprofiindarmos na religiosidade dos gregos tom a-se ind ispensavel uma 

breve apresenta9ao acerca  do que e o mito. Diferen temen te do que e con ceb ido na sociedade 

industrial, onde o e m ito visto com o uma historia mentirosa, de fan tasias e exageros, para os 

an tigos este era a n ar rafao de um a cr ia?ao que vem  nos relatar como a lgo que nao era com efou  a 

ser, a existir . Os m itos nos perm item  ir  alem da razao cien tifica marcada por uma visao ob jet iva  

da realidade que despreza a a?ao dos nossos desejos e vontades, con trariamente estim ulam  a 

nossa im agin afao a  perceber  as var ias maneiras de ver  os variados assun tos, dessa forma, nos 

ajudam  a responder as perguntas ate entao sem respostas. Os mitos ainda vem , dar formas aos 

comportamen tos dos ind ividuos, oferece regras praticas para orienta5§o, ordena cren fas.

A partir da Mitologia  muitas religioes nasceram  etem izando a cr en fa  em  seres e for?as 

sobrenaturais. Foi assim  com  os gregos: os mitos direcionaram sua religiosidade e exp lica?ao da 

existen cia  das coisas. Para compreendermos as cren?as dos gregos dois escr itores sao 

fundamentais: Hesiodo e Homero, que inspirados nos m itos, reproduziram em suas obras var ios 

aspectos das cren9as gregas. O  primeiro, Hesiodo, com  sua obra Teogon ia  (Or igem  dos deuses) 

foi considerado o pioneiro na organ iza9ao das gera9oes dos deuses. Quan to a Homero este 

mostrara os deuses, em  suas obras Iliada e Odisseia com  tra90s humanos.

Hesiodo antes de falar  sobre a or igem  dos deuses, apresenta os fundamen tos da Or igem  

do mundo: O principio era o Cap s , o vazio primordial e informe. Surgem  a  Geia  (Terra), Tartaro 

(profundezas da terra) e Eros(simpatia). Sos ou associados alguns desses elem en tos vao dando 

or igem  as demais coisas do mundo. Do Caos nasce Erebo(trevas profundas), e N ix (noite). Geia  

gera Urano (Ceu), Mon tes e Pon tos (mar). A partir de entao, Hesiodo nos apon ta a l a Gera9ao 

d ivin a, a ordem  celeste in iciada por  Urano que associa-se a Geia, um casamen to sagrado que 

sim bolizou  a fecunda9ao da terra, dando or igem  aos titas. titanidas. ciclop es e hecan toquiros. 

Urano tomando-se um soberano opressor  e castrado por um de seus filh os o t ita  Cronos. 

ocasionando a separa9ao do ceu  e terra. Sem  a capacidade de fecundar, uma das fun9oes do 

soberano, Urano e destronado, assum indo Cronos.

In icia-se a 2a Gera9§o d ivin a, com  base nos mitos, H esiodo co loca  este per iodo 

govem ado por Cronos de paraliza9ao na cr ia93o do Un iverso. Cronos tom ara-se p ior  que o pai. 

Un indo-se a Reia(uma titSnida) descobre por  um oraculo que sera destronado por um  de seus 

filhos e come9a ent3o a en goli-los assim  que nascem: Hestia(deusa protetora do fogo sagrado), 

Hera(deusa protetora da fam ilia), Demeter(deusa da agricultura), Hades(senhor do submundo), 

Poseidon(senhor das aguas), so escapando da a93o do pai o ca9ula Zeus, sa lvo por um a



artimanha de Reia.

Zeu s cresce, combate e derrota os titas, liberta seus irmaos, e, por fim  assume o lugar do 

pai. In icia-se a 3a e ultima Gera9§o divina, uma nova organ iza9ao colocada por  Hesiodo como 

sendo a vitor ia  da luz sobre as trevas, onde Zeus e o conquistador e ordenador do mundo. Zeus 

faz sucessivas un ioes sagradas, adquir indo com  elas qualidades d ivinas e gerando mais deuses.

Estabelecida a ordem terrestre com  Zeus, vem os com  base nas obras de Homero, deuses 

human izados. Os deuses gregos sao deuses de tra9os humanos diferindo apenas na imortalidade. 

N 2o eram  con cebidos com o perfeitos, mas dotados dos mesmos defeitos dos humanos, sao 

deuses que amam, odeiam , protegem , perseguem , lutam, ferem  e sao fer idos, mentem e traem. 

Os poemas de Homero, vem  justamen te mostrar as a9oes desses deuses, suas aproxima9des com  

os mortais, suas r e d o e s  con flituosas e as amorosas. A propria Guerra de Troia tratada na Iliada 

ch ega  a con fundir  o leitor  de saber  que se trata de uma luta entre os homens ou entre os deuses, 

tendo em  vista  que na disputa eles d ividem -se: com  os helenos colocam -se Atena , Hera, 

Poseidon  con tra o lado de Troia  que vinha com  Afrod ite, Apolo e Ares, inclusive este saindo 

fer ido.

Os m itos narram var ias a9oes desses deuses tao parecidos com  os homens. 

Afrod ite(deusa do amor e do desejo) e famosa por  sua inumeras aventuras amorosas e paixSes. 

Ela  e surpreendida pelo esposo Hefestos(deus da metalurgia) com  Ares(deus da guerra), casal 

que e r id icu lar izado pelo esposo traido e pelos outros deuses. Zeus mesmo tomando por  esposa 

Hera, a  trai com  outras deusas e principalmen te com  mortais. Nao e a toa que Hera odeia os 

mortais e faz de tudo para vin gar -se das "puladas de cerca" de Zeus, ten tando atingir os frutos 

desses casos amorosos com o e exem plo Hercules perseguido incessantemente por  Hera.

O odio e a vigan9a e uma constan te na vida dos deuses gregos. Homero, na Odisseia que 

nos fa la  do retomo de Ulisses a sua patria apos guerra de Troia, mostra esse heroi perseguido 

pela  ira de Poseidon  por  nao reconhecer  a ajuda dada a ele e por  ter Ulisses, durante a viagem  

furado os olhos de seu filh o o Ciclope Polifemo. Helio(deus solar) tambem enfurece-se por  ter os 

companheiros de Ulisses com ido suas vacas, mesmo tendo esse deus lhes recebido tao em sua 

ilha, fazendo assim  desaparecer  os ingratos. Os deuses mostravam de forma geral munidos de 

uma personalidade e sen timentos dos humanos, sendo como proje9ao dos mesmos. Mas afinal 

qual era a importancia desses para os gregos? Tomando ainda o exemplo de Ulisses e visto que 

este perseguido pelo od io de dois deuses, so consegue retomar ao seio de sua fam ilia apos uma 

reun iao dos deuses que decidem  isso com  o intermedio de Atena(deusa da sabedoria), sua deusa 

protetora e conselheira.

N a  religiao grega  os la90s entre deuses e mortais eram estreitos. Os deuses ajudaram os 

homens de muitas maneiras na terra, os aconselhavam , os protegiam . Porem , para tanto os 

mortais tinham que lhes prestar votos de adora95es, e e assim  que os gregos desenvolveram  um 

con jun to de praticas r itualisticas de cu lto aos deuses.

Os ritos eram , pois, baseados em troca de favores, ofertando presentes para agradar aos 

deuses em  troca de ben eficios. A  prote9ao era dada no nascimento e no casamento. Eram  os 

cu ltos particulares nas residencias onde eram oferecidos aos deuses sacr ificios, derramamento no 

altar  de vinho, de mel, de leite e alimen tos. Mesmo vivendo os deuses no Mon te Olimpo foram  

construidas nas cidades gregas var ios templos em homenagem  aos deuses. Cada templo era 

considerado uma morada do deus, e ao seu redor se realizavam  os cu ltos publicos onde os 

devotos reuniam-se realizando preces e sacr ificios. Estes ultimos eram sempre essenciais. Ao  

sangrar os an imais devia-se fazer  o sangue correr  para terra, para os deuses subterraneos, ou faze 

-lo jor rar  para o alto, nos caso de deuses celestes.

Os deuses, porem  so poderiam  agraciar  seus protegidos ate o lim ite da Moira (destino



ind ividual) que era imutavel representado por  tres n in fas: Cloto (fiadeira), Laquesis(sorteadora), 

e Atropos(cor tadora do fio da vida). E algo de que nao se pode fugir, apenas aceitar  o destino.

Um  exem plo 6 o m ito de Ed ipo que ao nascer  seu pai o abandona por ter visto em  um 

oracu lo que seria morto por  Edipo, seu filho, que iria casar-se com  sua mae Jocasta. Ja adulto 

Ed ipo con su lta  o oracu lo e logo separa-se da fam ilia  que o adotara, mas enganado foge para 

cumprir  seu  destino. Encon tra um mendigo com  o qual d iscute e acaba matando-o, era seu pai. 

Segu ido viagem  chega a  uma cidade onde casa-se com  uma jovem  viuva  sem saber que esta era 

sua mae. O  destino cumpriu-se e atordoado com  sua propria desgrafa, Edipo fura seus proprios 

olhos.

In teressante e o papel dos oraculos. Estes eram lugares onde as d ivindades era 

consultadas pelos mortais para saber  seu futuro ja  que o destino ja  estava defm ido, sendo um 

m eio de saber  e con firm ar  o que ir ia acon tecer  na sua vida. Independente de consultar  ou nao os 

oracu los, para os gregos uma coisa  na vid a  era certa: a morte, o elemen to que separa os deuses 

dos homens. Com o ser ia que os gregos con templavam  a  morte? Acreditavam  na vida  alem- 

tumulo?

Os gregos concebiam  que o morto com o um "corpo insubstancial" que necessitava ser 

sepultado para que sua psique(alma) nao ficasse volitando no ar. O cadaver  era lavado e 

perfumado com  essencias, vest ido de branco representando pureza e envolto em faixas. 

Enterrado com  objetos de valor . Era costume colocar -se uma moeda na boca do morto que 

pagar ia a travessia de sua psique para o submundo ao barqueiro Caronte. Apos cremado ou 

sepultado o corpo, a psique era conduzida por Hermes, deus mensageiro e condutor de alma, e 

en tregue ao Caron te. Com  o desenvolvim en to das preocupa?oes morais surge a cren^ a da 

recompen sa ou  cast igos para bons ou maus, sendo as psiques ju lgadas a  partir de sua conduta em 

vid a  se m ereciam  ser agraciadas no descanso dos campos Elesios. ou serem castigados pelas 

in justi?as cometidas, nesse caso podendo gozar  do descanso findo o cumprimento de sua pun ifSo 

ou tendo que arder etemamente no tartaro por  cr im es imperdoaveis.

Assim  era viven ciada  a religiosidade grega, baseada em mitos que vem  a ajudar os 

homens a compreender  os m ister ios do mundo e faze-los o homem a conservar  seu 

metrom(equilibr io/ lim ite perm issivel) sem  se seduzir  pela hybris(descometimento/ ato de 

exceder -se). Os deuses human izados mostravam  a proxim idade dos mesmos com  os homens, os 

m esmo defeitos que deveriam  ser  con tidos, e as vir tudes a serem  valorizadas. Acim a  de tudo os 

gregos nos d3o uma li9ao de que eles eram com o todos humanos dotados de razao com  a qual 

formulou  todo seu espir itualismo, preenchendo suas vidas. Nao morreram pela  cren fa, mas sim 

esta lhes davam  mais fo r fa  para viver .

Atividade Proposta:

1 .Os gregos atraves de sua m itologia/ religiosidade, buscavam  compreender o mundo em 

que viviam , agradar  os deuses para pedir  e con segu ir  prote?ao. Para voce, no mundo atual a 

religiao e importan te? Apon te quais os aspectos posit ivos e n egativos das religioes na sua 

con cep93o.

2 .(UELondrina) A  religiao na Grecia  An t iga  apresentou como caracteristicas:

a) o  zoom orfism o, o monoteismo e o totefsmo.

b) o salvacion ism o, o an tropomorfismo e o m essian ismo.

c) o ascet icism o, a  m itologia  e o an im ismo.

d) o an tropomorfismo, o  politelsm o e a  m itologia.

e) o an im ismo, o salvacion ism o e o m isticismo.
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"As mulheres no contexto medieval"

Na atualidade e vista uma grande mudanga 
na situagao da mulher ao longo do processo 
historico. Sao inumeras as nossas conquistas: 
votamos, usamos as roupas ou o corte de cabelo 
que nos convem, quando na maioridade podemos 
adminislrar os bens que possuimos, e 
principalmente cada vez mais esta aumentando 
nossa liberdade no campo da sexualidade. De 
forma contraria a nossa contemporaneidade esta a 
situagao da mulher no periodo medieval (secs V e 
XV), sendo estas submetidas a tradigao que unia os 
habitos dos romanos, cellos e germanicos com a 
moral crista.
Como a mulher era vista por diferentes povos:

Em meio aos romanos a mulher era vista 
como inferior, estando estritamente na esfera 
domestica e isenta das atividades publicas. Ate seu 
casamento era escolhido pela familia. Quanto aos 
celtas, apesar de fazerem certa equiparagao entre 
os sexos, e, a mulher ter a autonomia na escolha do 
matrimonio, o homem era o chefe familiar. Com os 
germanicos houve urn misto de companheirismo e 
submissao em relagao aos homens, as mulheres 
eram tuleladas pela protegao masculina.
O casamento:

O casamento, de forma geral, era 
concebido como um pacto entre ducts familias, onde 
a mulher era doada e recebida, tendo como virtudes 
a obediencia e a submissao. Uma alianga que 
simbolizava a continuidade da linhagem. A igreja, 
neste contexto, pondo-se como a mantenedora da 
ordem vai gradalivamente sacralizando o 
casamento para servir de instrumento para regrar o 
comportamento da sociedade, tendo em viso que a 
finalidade era apenas a procriagao, era uma forma 
de controlar a sexualidade.

A igreja crista difundia o casamento 
monogamico -  com uma tunica pessoa - e 
indissoluvel, punindo qualquer transgressao como o 
adulterio. Como o prazer fisico era condenavel, 
havia toda uma disciplinarizagao das relagoes 
sexuais como a proibigdo do sexo aos casais nos

dias santificados, quando a mulher estivesse em seu 
ciclo menstrual, gravidez e aleitamento, ale mesmo 
eram ditadas as posigoes para o ato sexual com a 
mulher sempre de forma passiva, e abominando-se 
a sodomia - sexo anal. O homem que expressasse 
um amor excessivo por sua esposa era considerado 
adultero, o que nos revela que o casamento no 
medievo era um relacionamento desprovido de 
afetividade.
A imagem da mulher para o cristianismo 
medieval:

O pensamenlo cristao expandido pela 
produgao literaria nos apresenta uma construgao 
da imagem da mulher de forma parcial, totalmente 
de aversao as mulheres (misoginia), colocando-a 
como inferior. Isto ja e apresentado nos escritos 
biblicos no livro de Genesis ao colocar Addo (o 
homem) como a imagem divina e Eva (a mulher) 
apenas como seu reflexo. Sem falar que com a Eva, 
tenta-se mostrar a mulher como fraca diante a 
sedugao do sata. A mulher, dessa forma, dita como 
vulneravel a sedugao e a seduzir, tornava-se agenle 
da perdigao, sendo a responsavel pela queda da 
humanidade no pecado. Como castigo recebeu o 
sofrimento das dores do parto e a dominagao 
masculina.

No seculo XI vai sendo implantado um ideal 
de mulher perfeita que e o relacionado ao culto da 
Virgem Maria como a “nova Eva ”  que simbolizava 
a pureza e fonte de redengao. Nesse aspecto a 
produgao literaria tinha pretensoes de dar um 
sentido moral edificante com ligdes de vida, onde as 
personagens, rompendo com a normalidade 
estimuladas pelo diabo, recebiam a intervengdo da 
Virgem.
As mulheres e as atividades econdmicas:

Mesmo sendo a sociedade medieval sem 
duvida alguma misogina, desprezando a mulher que 
devia obediencia e saber fiar e bordar, e visto que 
as mulheres foram bastante importantes no campo 
economico, exercendo diversas atividades extra-lar 
que variavam de acordo com espago social no qual 
estavam inseridas, para garantir a sua 
sobrevivencia no caso dos pobres, ou a 
administragdo de setts pertences para as abasladas. 
As atividades femininas no meio rural:

No meio rural estavam as camponesas e as 
servos que exerciam todas as atividades do dominio 
senhorial como pescar e tosquiar animais. Para as 
camponesas pobres a fadiga era lanta que muitas 
para fugir dessa situagao optavam pela vida 
religiosa ou desposar um homem de recursos. As 
servos alem de realizarem de suas atividades nos



dominios do senhor, deveriam pagar algumas 
obrigagoes trabalhando na tecelagem, costura e 
lavagem de roupas, ou ainda nas oficinas, 
produzindo artigos de luxo como pentes e sabao.

Ainda no campo havia as aristocratas 
rurais que eram responsaveis pela organizagao da 
familia, cuidando de supervisionar do alimento ao 
vestuario. Na ausencia do esposo, ou quando viuvas 
exerciam a administragao das posses da familia. 
Enfrentavam inumeras dificuldades tendo que 
mostrar forte autoridade para combater a rebeldia 
de vassalos e ataques de vizinhos.
As mulheres nas cidades:

Nas cidades haviam as criadas semilivres, 
mogas de familias pobres que iam para casas 
aristocraticas para realizarem os afazeres 
domesticos e tomar conta das criangas, sendo na 
maioria das vezes agregadas dos amos, nao 
recebendo salario. Outro grupo do ambito 
domestico nas cidades era o de escravas. Estas 
eram estrangeiras que executavam todo tipo de 
trabalho nas casas, sendo exploradas para 
comodidade das mulheres livres.

Na vida economica das cidades inseriam-se 
tambem as artesas, ativas na produgao textil, como 
tambem de metais, exercendo no trabalho ate Ires 
aiividades diferentes. Eram alvo da hostilidade 
masculina por serem mao-de-obra barata, logo, 
forte concorrencia.

Ainda no meio urbano, mas em uma 
categoria social privilegiada estavam as 
comerciantes, auxiliando ou substituindo os 
ho mens, na comercializagao de produtos do genero 
alimenticio, texteis e algumas ate ligavam-se as 
transagdes vultuosas como a exportagao de la. 
Outras, como e o caso das judias, envolveram-se 
tambem em operagoes fmanceiras como a pratica 
da usura - emprestimo a juro.
Limites e exclusdes femininas:

E visto em todos os casos o trabalho como 
agente de emancipagao feminina. Porem em alguns 
aspectos apresenlaram-se limites de insergao da 
mulher em urn mundo masculinizado, incluido-as no 
grupo desprezados pela sociedade. Mesmo a 
marginalizagao atingindo os do is sexos em cert os 
pontos as mulheres foram as mais atingidas. E 
muitos foram os motivos de exclusao: a heresia, a 
feitigaria e a prostituigao.

De forma geral os movimentos hereticos 
foram um perigo a doutrina oficial da Igreja Crista 
por contrapor-se a sua base de fe, mesclando as 
questoes espirituais com as de cunho social e 
politico. Muitas mulheres, principalmente viuvas e

solteironas, tomam a liberdade de professor suas 
crengas como o asceticismo extremo e livre 
interpretagao das escrituras. Essas mulheres foram 
excomungadas do seio da cristandade, muitas 
foram condenadas a prisao perpetua pela 
Inquisigao.

Quanto as mulheres consideradas bruxas, 
nesse periodo, por realizarem algumas praticas que 
se desviavam dos padroes da epoca, tal como a 
cura atraves das ervas, estas comegam a ser 
perseguidas a partir do momento que na 
imaginagao da sociedade acentua-se o medo pelo 
demonio e feiticeiras, sendo as bruxas os inimigos 
visiveis. As autoridades as apontavam como 
adoradoras do demonio com suas magias e 
responsaveis pela depravagao sexual com suas 
supostas orgias para espalhar maleficios. O 
combate as chamadas bruxas foi feroz, reprimindo 
o sexo feminino, tomando como suspeitas quaisquer 
mulher que salsse dos padroes da sociedade.
A prostituigao:

A prostituigao foi tambem um ponto de 
exclusao das mulheres. Esta se apresentou de 
formas distintas segundo os espagos. No mundo 
rural dava-se de forma desorganizada, onde os 
bandos de viajantes abasteciam as localidades com 
prostitutas, ou nos proprios dominios rurais, os 
senhores mantinham prostitutas. Nas guerras 
algumas mulheres eram acompanhanles nas tropas 
para servir de divertimento aos homens. No espago 
urbano a prostituigao foi mais canalizada, estando 
os prostibulos sob protegao das autoridades 
tiveram bairros e ruas exclusivos para sua 
instalagdo. Coexistia a tolerancia com severidade 
quando se fugia do padrao estabelecido.

De forma geral, a prostituigao foi tomada 
como um “mal necessario ” para os padroes morais 
da epoca que limitavam a sexualidade. Era a saidu 
para os jovens solteiros; os religiosos que nao 
podiam casar; como tambem para os homens 
casados que procuravam as prostitutas em busca do 
prazer.
Possibilidades de agao e de um discurso 
feminino:

Apesar das restrigoes as mulheres em uma 
sociedade sob o governo dos homens existiu no 
periodo medieval a possibilidade de agao e de 
construgao de um discurso propriamente feminino 
mesmo que de forma diminuta, a partir de algumas 
personalidades expressivas para recompor certas 
ideias que tiveram na sociedade em que viverarn.

O primeiro aspecto e a santidade feminina: 
As mulheres a partir de sua sensibilidade ligaram-



se ao sagrado, como foi o caso de mulheres 
aristocrdlicas que alraves da devogao religiosa 
expandiram o Cristianismo. Gragas d devogao 
muitas mulheres foram sanliftcadas, par seu 
exemplo de vida seja por ter se realizado como uma 
matrona virtuoso, ou sofrer com um martirio de urn 
casamenlo mal-sucedido.

O envolvimento feminino com a literatura 
foi um outro meio da mulher mostrar suas ideias. 
Mulheres letradas que criaram textos, reproduzindo 
os anseios femininos. Representativa neste campo 
foi a poetisa Cristina de Pisan que fez da poesia seu 
suslento ao se ver viuva subitamente e 
despreparada para os negocios. Culta, produziu 
poesias inspiradas no amor e na sua vida com a 
ausencia do amado. Foi atuante contra as obras 
que vinham desprezar as mulheres e procurou 
orientar as mulheres para superar as dificuldades 
da vida.

Por ultimo, apresenta-se a mulher 
guerreira, representada na figura de Joana D 'arc, 
jovem que acreditava esta predestinada a libertar a 
Franga da Inglaterra. Conseguiu liderar as tropas 
em Orleas e veneer os inimigos, porem, no ano 
seguinte foi aprisionada pelos ingleses, acusada de 
heresia: um carater religioso para garantir o 
aspecto politico que era enfraquecer o poder 
frances. A sentenga foi sua morte em praga publica 
apenas por fugir dos padroes que estavam 
estabelecidos pela sociedade: vestindo-se como 
homem e liderando homens.

Resumidamente o perlodo medieval mesmo 
sendo uma epoca de limitagoes para as mulheres, 
devido ao discurso da igreja que legitimava a 
dominagdo dos homens, as mulheres nao foram Ido 
passivas, apresenlando varias formas de 
resistencias, seja com suas ocupagoes profissionais, 
com a crltica aos abusos de poder, ou, ir em busca 
de seus objelivos. As mulheres moslraram sua 
importancia em mundo tao masculinizado. Ao 
contrario do que foi concebida pelos medievais, a 
mulher nao foi o sexo fragil, mas sim um sexo forte 
o bastante para tentar romper as barreiras que 
podavam suas agoes nesse perlodo de restrigoes ao 
seu genero.

nossa atualidade. Trace uma andlise a 
respeito dessa afirmagdo.

2. Sobre as mulheres na sociedade 
medieval e incorrelo qfirmar que:

a) Eram vistas pelos religiosos 
como"naturalmente ”  inferiores 
ao sexo viril.

b) Na concepgdo religiosa eram 
levadas ao pecado pelo homem.

c) As esposas eram destinadas d 
procriagdo e as prostilutas 
para o prazer.

d) Exerceram diversas atividades 
no campo econdmico.

e) Joana D 'arc simbolizou o valor 
de todas as mulheres, 
moslrando a forga do sexo 
feminino dianle das limitagoes.

Atividades Propostas:

1. Pensar o medievo e pensar outra logica 
de mundo, inclusive a condigao da 
mulher era concebida bent diferente da
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“Alguns 
costumes na

* Apresentar a primeira 
Republica do Brasil

1. A Republica de 
poucos: a exclusao

Aula expositiva e 
dialogada com

Quadro, 
pincel, TV e

BONIFAZI, Elio & 
DELLAMONICA, Umberto.

Republica 
Velha: o caso 
feminino”

marcada pela exclusao 
social inclusiva das 
mulheres;
* Apresentar a imagem 
construida da mulher 
por diversos setores da 
epoca e a repressao 
sobre o desvio de 
ideal izafao
* Mostrar atraves da 
luta feminista que o 
processo historico e 
marcado por 
permanencias.

feminina;
2. 0 ideal feminino da 
epoca: mae - esposa - 
dona-de-casa;
3. “Mo9a dos tempos 
modemos”: antipoda de 
uma idealiza9ao;
4. A ridiculariza9ao da 
luta feminista nos 
meios de comunica9ao;
5. Permanencias de 
costumes no processo 
historico:a situa9ao da 
mulher hoje.

discussao de 
imagens.

CD-ROM e 
textos.

Descobrindo a Historia: Idade
modema e contemporanea. Sao
Paulo; Atica, 2003.
MALUF, Marina & MOTT, Maria 
Lucia. Reconditos do mundo
feminino. In: Historia da vida 
privada no Brasil. vol3. Nicolau 
Sevcenko (org). Sao Paulo: 
Companhia das Letras, 1998. 
Revista Nossa Historia. Ano 
l/n.3-janeiro 2004 & Ano2/n.l9- 
maio 2005
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Velha: o caso feminino”

A Republiea e proclamada no 
Brasil em 1889, apos um golpe militar o 
qual deixa o comando do pais com o 
Marechal Deodoro da Fonseca. Republiea 
denota govemo do povo e para o povo, 
entretanto, a primeira Republiea instituida 
no Brasil foi um govemo de direitos para 
poucos, os militares e ainda os 
latifundiarios detinham o poder, so cerca de 
3% da popula9ao votava. Dentre a maioria 
excluida estavam as mulheres, destituidas 
nao so do poder politico, mas em um 
mundo ainda dominado pelos homens, 
tambem nao tinha poder social.

Entretanto, ao longo das tres 
primeiras decadas do seculo XX, vao 
ocorrendo mudan̂ as no comportamento das 
mulheres quebrando com o ideal feminino 
“pregado pela Igreja, ensinado por medicos 
e juristas, legitimado pelo Estado e 
divulgado pela imprensa”, que aprisionava 
a mulher ao lar, atraves do tripe de papeis 
mae - esposa - dona-de-casa, sendo 
atribuifoes suas, fazer o lar feliz e 
harmonioso. As mulheres nesse discurso 
estavam privadas das atividades 
economicas e politicas, por conseguinte, 
estavam algemadas monetariamente aos 
maridos.

O proprio Codigo Civil de 1916 
sacramenta a inferioridade da mulher 
casada ao marido, sendo este, o 
representante legal da familia, administrava 
tanto os bens comuns do casal como 
tambem os bens particulares da esposa. Ate 
mesmo para exercer um trabalho a mulher 
dependia da autorizaqao do marido.

Um aspecto interessante construido 
ao longo do tempo na historia e a questao 
do uso da violencia, que era direito legitimo 
do marido, que como o pai sentia-se no 
dever de punir com violencia sua esposa 
quando o desobedecia. Se por isso a mulher

desejasse se desquitar, o marido que batia 
passava de reu a vitima, valores que eram 
incorporados por todas as classes.

Nesse cenario de resides, vao 
surtindo o desejo, em algumas mulheres, de 
quebrar essa redoma com novas 
possibilidades de a9ao: a hora e de lutar por 
seus direitos, iniciar a luta feminista. As 
cidades no ritmo de inovaqoes e 
urbaniza9ao terao essa “modem izaqao” 
refletida no desejo de inovaqoes nas rotinas 
femininas e modificaqoes nas redoes entre 
os sexos. Pequenos atos que se tomaram 
corriqueiros como andar sozinha pelas ruas, 
expressava ousadia e tambem uma brecha 
na liberdade.

Em 1917 a imprensa ja denunciava 
algumas mudan9as comportamentais: as 
mulheres estavam a “gastar menos seda”, 
baixando mais os decotes e subindo as 
saias. Contudo, a canela que tendeu ficar a 
mostra, principalmente ao subirem nos 
bondes, a moda fez ser cobertas com 
botinhas de cano alto.

Esses novos anseios femininos 
vinham a corroer com alguns costumes, 
fazendo nascer nos homens o medo de casar 
com as mulheres que estavam ficando futeis 
e “doidivanas”, andando sozinhas e 
rebolando nas dan9as. Por outro lado, esses 
mesmos homens honestos que tanto 
criticavam, tinham como costume beber e 
jogar na vida notuma das casas de diversao.

O casamento, que era visto como 
etapa superior as relaqoes amorosas, era um 
garantidor da saude ao normatizar-se os 
atos sexuais, “civilizar o amor” fazendo 
florir o amor conjugal que era saudavel, no 
lugar das paixoes infecundas e desordeiras, 
que repetidas vezes tomava homens e 
mulheres mais expostos a doen9as 
sexualmente transmissiveis, como poderiam 
ocorrer paixoes cegas que culminava em 
crimes passionais. No casamento, o sexo 
era regrado e o respeito estaria acima do 
prazer.

A pretensao da conjuntura social 
era normatizar os sentimentos, primando 
pela esposa virtuosa, que previa e satisfazia 
os desejos do marido, sendo sempre 
humorada. “A moqa dos tempos modemos” 
no entanto, era antipoda desse modelo: 
cheia de liberdades, audaciosas andavam de



colantes e perfumes em exagero, maquiadas 
e com “pouca seda”. As mais radicals ainda 
difundiam o amor e o sexo fora do 
casamento.

Quanto as profissoes abriram-se 
nos tempos modemos, novas possibilidades 
as mulheres, por exemplo de serem 
datilografas, secretarias, professoras, 
vendedoras de miudezas, embora estas 
atividades expressassem extensao das 
atribui9oes femininas. Lembrando que as 
casadas tinham que pedir autorizacjao de 
seus maridos responsaveis por prover o lar, 
modelo que so foi possivel nos grupos mais 
abastados, pois nas camadas mais pobres, 
por necessidade as mulheres, alem dos 
afazeres domesticos e cuidados com os 
filhos, tinham que exercer atividades extra- 
lar para prover sua sobrevivencia.

A industrializâ ao e moderniza9ao 
na Republica Velha fizeram substituir 
habitos tradicionais para modemos. Os 
anuncios de revista mostravam as varias 
facilidades para as donas de casa: a 
eletricidade possibilitou o uso de ferro 
eletrico e conserva9ao de alimentos, os 
fogoes a gas que aceleravam o cozimento, o 
beneficiamento industrial de alimentos, etc. 
Porem, eram ainda de uso restrito aos que 
podiam pagar por essa novidade.

As cozinhas perdiam o aspecto de 
lugar engordurado e esfuma9ado com 
trabalho cansativo para se modemizar e se 
higienizar com os novos apetrechos como o 
fogao a gas ou eletrico e as panelas de 
alummio. A mulher que pudesse possuir 
essa cozinha apresentava-se na mesma 
elegante, bem vestida com sapatos altos. 
Mas, ser “rainha do lar” era privilegio de 
poucas. Tendo em vista que boa parte da 
popula9ao vivia em cubiculos nas favelas, 
no lugar dos reinos que eram as residencias 
de ricos.

Como notamos, as mulheres 
estavam sempre submetidas aos homens, e 
a unica saida seria lutar contra seus algozes, 
e nas primeiras decadas do seculo XX, 
algumas mulheres decidem iniciar os 
movimentos pela emancipa9ao feminina, 
longo caminho a ser percorrido.

A come9ar que o contexto tinha um 
padrao extremamente machista e era 
veiculado em todos os meios de 
comunica9ao. A luta da mulher foi alvo da 
imprensa, que a todo custo tentou

desmoraliza-la, afirmando que as mulheres 
queriam inverter os papeis assumindo 
posturas autoritarias, cabendo as atividades 
ate entao desempenhadas pelas mulheres: 
os afazeres domesticos e o cuidado com as 
crian9as.

Para a epoca, as mulheres 
emancipadas intelectualizadas
representavam um perigo para os padroes, 
pois, poderiam conseguir sua propria 
sobrevivencia e com esse comportamento 
diferenciado incitaria outras mulheres. Era 
a defesa dos privileges masculinos manter- 
se o costume patriarcal.

As charges foram instrumento 
nessa ridiculariza9ao, tendo destaque os 
trabalhos do caricaturista Raul Pedemeiras, 
mostrando que a figura feminina nao se 
adequava aos trabalhos extra-domesticos. Ja 
J. Carlos, outro caricaturista demonstram 
mulheres da elite que so se preocupavam 
com a aparencia e os maridos que tomavam 
conta dos filhos.

Alem do campo profissional, a luta 
pela cidadania plena e pelo voto, as 
mulheres eram “alvo de piadas”, insinuando 
que nao so esses direitos eram 
reivindicados, mas, futuramente iriam 
querer atributos flsicos dos homens como a 
barba.

Alguns cronistas tentavam 
incentivar a desistencia das pretensoes 
feministas, ressaltando as qualidades 
atribuidas ao sexo feminino, como a 
preserva9ao de sua leveza e encantamento. 
Outro argumento utilizado pelos meios era 
a beleza, pois, ser feia era obstaculo para 
arranjar um casamento, aspecto este que foi 
vinculado as feministas pelo fato de que “a 
mulher nao agraciada com a beleza” se 
tomaria uma solteirona, que viveria a 
reivindicar a sua condi9ao.

As imagens construidas das 
feministas, sempre marcadas pela feiura, 
masculiniza9ao e um objeto indispensavel, 
o livro, que refletia sua intelectualidade. 
Esses aspectos provocavam o afastamento 
de muitas mulheres da luta feminista por 
preferir continuar cheia de predicados.

Mas, nao era so a imagem 
debochada da mulher que era veiculada. 
Jomais e cronicas davam conta do sexo 
feminino como perigoso. Tomou-se 
comum nos anos da Republica, manchetes



dando conta de crimes passionais (causados 
por paixao) de culpabilidade das mulheres.

Os homens que praticavam delitos 
eram protegidos por argumentar-se que no 
momenta do crime estavam privados da 
razao, reagindo por impulso da subita 
emo9ao. E muitos cronistas colocaram as 
mulheres de vitimas a culpadas nesses 
crimes por seduzir e enlouquecer os 
homens.

O que podemos perceber com esses 
relates acerca dos crimes de paixoes e a 
condî ao feminina das primeiras decadas da 
Republica, demonstram que, ao passo que 
se implantava a modem izâ ao no Brasil, 
ainda permaneciam velhos valores que 
condenavam a figura da mulher como 
sendo suscetivel a fraqueza.

ATIVIDADE PROPOSTA:
1 “O homem ja perdeu o jeito/Ja nao pode 
fazer nada/O homem hoje fica em casa/Para 
as crian9as tratar/E a mulher toda 
garbosa/Vai para a rua passear/Pode a 
mulher todo o trabalho/Do homem querer 
fazer/Mas...eu so tenho uma 
vinganqa/Homem nao pode ela ser/Por isso 
mesmo nao me caso/Pra mulher nao me 
mandar/Este conselho dou a todos/Que se 
quer amarrar/Ai,ai,ai,/Tudo ela quer/Pois 
seja tudo/Mas seja sempre mulher”(A 
mulher de Hoje, Euclydes Tavares, 1923).

A can9ao acima nos revela os 
preconceitos em tomo da luta 
emancipatoria da mulher no Brasil, iniciada 
nas primeiras decadas do seculo XX, contra 
a subjuga9ao ao homem e a destitui9ao de

direitos na primeira Republica. Sobre a 
condi9ao feminina dessa epoca, identifique 
cada assertiva como verdadeira(V) ou 
falsa(F):

( ) As mulheres de forma geral que 
estavam subjugadas aos seus maridos so 
exerciam atividades nos seus lares.

( ) Os meios de comunicaqao 
veicularam nao so a imagem das feministas 
de forma depreciativa como tambem de 
homens que se subordinavam a elas.

( ) O discurso conservador da
epoca ao colocar o feminismo como 
incompativel ao ideal vigente de beleza, 
meiguice e resigna9ao, fez muitas mulheres 
rejeitarem o movimento.

( ) Embora as mulheres fossem 
privadas dos direitos politicos, elas podiam 
ter a liberdade no campo economico, por 
exercerem diversas profissoes.

( ) A industrializaqao durante a 
Republica Velha ajudou na emancipa9ao 
das mulheres, tendo em vista que, as 
consumidoras dos produtos modemos 
agilizaram os servi90s domesticos, 
sobrando tempo para realizar atividades 
extra-lar.

A sequencia correta e:
a) V, V, F, V, F
b) F, V, F, V, V
c) V, F, V, V, F
d) F, V, V, F, V
e) V, F, V, F, V
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importancia da mao

1. A corrida 
expansionista dos Estados

Exposi9ao oral e 
debate.

Quadro, 
pincel, retro

MEDEIROS, M. do Ceu & 
SA, Ariane N. de M. O

dos escravos 
na Parai'ba 
Colonial”

de obra indigena e 
africana na efetiva9ao 
da coloniza?ao da 
Capitania da Paraiba;
* Mostrar as 
possibilidades de 
resistencia ao estado 
de escravidao;
* Discutir os reflexos 
da escravizafao de 
l'ndios e negros na 
atualidade.

europeus no seculo XV;
2. A chegada dos 
portugueses ao Brasil;
3. A conquista da Paraiba 
(1585):
3.1 Escravizaijao e 
expropria9ao indigena;
3.2 Escravidao negra: a 
segunda op9ao do 
colonizador;
4. Atualidade: 
permanencias de 
preconceitos aos l'ndios e 
negros.

projetor, 
transparencias 
e textos.

trabalho na Paraiba: das
or mens a transicao para o
trabalho livre. Joao Pessoa: 
Ed. Universitaria/ UFPB, 
1999
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TEMA: “Cotidiano dos escravos na 
Paraiba Colonial”

No seculo XV inicia-se a expansao 
mari'tima dos Estados europeus que 
seguindo os preceitos mercantilistas, como 
obter a balan9a comercial favoravel (ter um 
volume maior de exportatjao com relaijao a 
importa9ao), viam como saida a busca de 
novos mercados consumidores para extrair 
materias primas. Nessa corrida 
expansionista os pioneiros foram Portugal, 
seguido da Espanha que se Ian9aram ao mar 
a procura de regioes que pudessem ser 
exploradas.

Foi assim que os portugueses 
“descobriram” novas terras, dentre as quais 
o Brasil em 1500, que aos poucos foi sendo 
colonizado para obter riquezas para o rei e a 
burguesia de Portugal. Devido sua longa 
extensao, o Brasil foi dividido em 
capitanias. Aqui sera retratada a Paraiba, 
colonizada a partir de 1585, mostrando as 
atividades comerciais que foram 
estabelecidas e principalmente as gentes 
que faziam essa engrenagem funcionar.

A conquista da Capitania da 
Paraiba dada em 1585 so se consolida em 
1599 quando os portugueses conseguem 
estabelecer paz com os potiguaras, principal 
grupo indigena da regiao. Feito isso, cabe 
ao conquistador-colonizador aplicar a 
atividade que seja mais vantajosa no 
tocante a lucratividade, e logo percebe-se 
que nao so no caso da Paraiba, mas nas 
areas litoraneas do Brasil, seria mais viavel 
o cultivo de cana para produzir 
principalmente a9ucar, que era artigo de 
luxo na Europa, portanto, sinonimo de 
lucro.

Entretanto a casa precisava ser 
arrumada, tinha muito por fazer para 
efetivar a coloniza9ao: construir fortalezas, 
casas de mercadores, derrubar a mata e 
iniciar o cultivo de ro9as para mantimentos, 
instalar os engenhos, entre outras 
atividades. A necessidade era de muita 
mao-de-obra, faltavam trabalhadores livres.

A primeira altemativa foi 
empregar-se a mao-de-obra indigena 
costeira (os potiguaras) que alem de 
numerosa, apresentava tradi9ao agricola e 
predicados como boa corredora, 
carregadora, “farejadora”, certeiro no alvo e 
apta a abrir veredas.

A principio, as redoes de trabalho 
entre conquistador e indigena se davam 
atraves do escambo, ou seja, a troca de 
produto por produto, por exemplo, 
inicialmente (e e bem emblematico) o indio 
trocava as toras de pau-brasil por espelhos. 
Essas rela9oes vao se sofisticando passando 
a ser a troca do trabalho indigena por 
produtos como joias, anzois, tecidos, entre 
outros artigos que ao nosso modo de ver 
sao simples, mas que para os indios da 
epoca que ainda nao haviam tido contato 
com tais instrumentos, eram coisas 
espetaculares, tal como hoje a televisao ou 
o telefone sao coisas simples para nos, mas 
que decadas atras quando surgiram, eram 
algo meio que mistico, fazendo nascer a 
vontade e a necessidade de consumi-las.

Assim caminha a economia da 
Capitania, mas como e sabido o indio e o 
colonizador, tinham logicas de vida bem 
distintas. Enquanto o indio trabalhava o 
necessario para sua sobrevivencia, a 
pretensao do colonizador era de acumular 
riquezas. A partir de entao, come9a a se 
construir a imagem do indigena como 
“pregui9oso” e o colonizador institui a 
obrigatoriedade do trabalho escravizando os 
indios a partir de tres requisitos: 1- Captura 
atraves da “guerra justa”, provocada pelo 
indio; 2- Furtos aos portugueses; 3- 
Aprisionamentos de guerras intertribais.

Ao indio obrigou-se o estado de 
“escravidao incompleta”, pois o era meio 
livre e meio escravo, ser obrigado a 
trabalhar para produzir o lucro do 
colonizador. Diferentemente do escravo 
africano, posteriormente adquirido, o indio 
estava entregue a propria sorte, pois o 
senhor nao era obrigado a alimenta-lo e 
nem vesti-lo.

Ajudando a controlar essa mao-de- 
obra estavam os missionaries, que 
aplicavam rigida disciplina, o que quebrava 
com a tradi9ao indigena, como a 
“conversao” do gentio a for9a a nova 
religiao, que encontrava resistencia na 
cabe9a do indio, por ser bem diferente de



sua religiosidade. Alias, o conquistador- 
colonizador mostrou algumas vezes 
desconhecimento da cultura indigena bem 
como suas a9oes foram totalmente 
desrespeitosas. Convenceram os indios a 
deixarem suas aldeias, que eram queimadas 
para apagar qualquer vestigio de sua 
tradi9ao, para toma-los aldeados no litoral 
servindo como soldados e trabalhadores 
sedentarios das atividades domesticas ao 
trabalho na terra, estando lado a lado com a 
popula9ao nao india.

Outro desrespeito verificado na 
Capitania com rela9ao ao indigena foi 
quando por volta de 1670, inicia-se a 
interioriza9ao do territorio e o colonizador, 
na implanta9ao da pecuaria passa a tomar 
terras indigenas para instalar currais, 
incitando a luta de l'ndios, o que resultou na 
sua escraviza9ao ou na sua morte.

Vemos como resultado dessas 
formas de explora9ao dos indios, a sua 
conseqiiente redu9ao populacional, 
principalmente na primeira metade do 
seculo XVIII, que se ha uma legisla9ao a 
favor da liberdade do indigena, contudo, 
continua dificil a condi9ao do indio livre, 
sob o julgo das autoridades civis - os 
capitaes-mores e diretores - que abusavam 
alem dos administradores que tinha que, 
alem de cumprir com a presta9ao de 
servi90s submeter-se a imposi9oes extra 
economicas trabalhando em usufruto dessas 
autoridades, que aterrorizava os indigenas 
usando de violencia.

Diante dessas dificuldades, 
principalmente o numero de indios que 
cada vez mais se reduzia, a segunda op9ao 
do colonizador, nao so na Capitania da 
Paraiba mas em todo o territorio do Brasil, 
foi implantar a mao-de-obra escrava negra, 
oriundos da Africa onde Portugal tinha 
varias colonias. Eram diferentes povos, 
distintos grupos etnicos que foram 
arrancados de suas terras de origem, e 
transportados como bichos nos navios 
chamados “tumbeiros”, devido ao alto 
indice de mortalidade dos negros que 
sofriam com as precarias condi9oes de 
alimenta9ao e acomoda9ao, passando sede e 
muitos, ja nos navios, eram acometidos 
pelo “banzo”, melancolia que os negros 
sentiam com saudade de sua terra e de seus 
entes queridos, que os matava aos poucos.

As pessoas que foram escravizadas 
vieram principalmente da regiao da atual 
Angola e do Congo, passando cerca de 35 
dias nos navios que aportavam em Recife, 
de onde eram reexportados por terra para 
provincia da Paraiba. Seguindo a ordem de 
efetiva9ao das atividades colonizadoras, 
inicialmente a grande demanda e 
direcionada para o litoral, onde os 
escravizados exerceram diversas fun9oes 
vinculadas a lavoura de cana, produ9ao de 
a9ucar e produtos agregados - rapadura e 
aguardente, que eram amplamente 
utilizados na alimenta9ao dos moradores da 
Paraiba. Alem disso, tratavam dos animais, 
cortavam lenha, transportavam mercadoria 
e outras tarefas que eram consideradas 
degradantes pelas pessoas livres e de posse.

O projeto colonizador a principio 
restrito ao litoral, come90U a partir do 
seculo XVII a avan9ar a conquista com o 
processo de ocupa9ao do interior da 
Paraiba, tendo destaque nessas novas 
regioes colonizadas o agreste e o sertao.

O agreste, que situa-se entre o 
litoral e o sertao, caracterizou-se pela 
policultura de atividades produtivas e um 
intenso comercio, ajudado pela sua 
local iza9ao espacial. Na ocupa9ao do 
interior paraibano foi imprescindivel o 
papel dos sertanistas que prestavam 
servi90s militares a Coroa Portuguesa em 
troca de beneficios, tendo destaque entre 
estes personagens membros da familia 
Oliveira Ledo que fundaram na regiao do 
agreste, aldeias que, posteriormente, 
passaram a vilas, que por sua vez tomaram- 
se cidades como Campina Grande, 
Boqueirao e Fagundes, expropriando e 
“domesticando” ( ou exterminando) os 
indios, principalmente os de na9§o tapuia*.

Com o tempo e a dizima9ao 
indigena na regiao, foram chegando os 
primeiros escravos de origem africana. 
Como sintese da regiao estava Campina 
Grande (Vila Nova da Rainha, em 1790) 
funcionava como ponto de convergencia, 
tomando-se a segunda maior area escravista 
da Capitania, onde a posse do escravo 
negro como em toda colonia era 
representa9ao de prestigio e status social 
para quern os possuisse, e o seu trabalho era 
garantia de riqueza para seu dono, 
desenvolvendo na Vila de Campina Grande 
diversas atividades: produziram a dieta



basica da regiao, cuidando do gado e 
cultivando mandioca para produzir farinha. 
Desempenharam varias funsoes domesticas 
tanto de casas modestas de taipa a casas- 
grandes, exerceram diversos oficios 
artesanais (sapateiro, marceneiro etc) eram 
ativos no pequeno comercio, sobretudo nas 
feiras semanais.

Como ocorria em toda Colonia, a 
rotina dos trabalhadores escravos era muito 
sofrida, acordando cedo e enfrentando uma 
longa jomada de trabalho, agregada a ma 
alimenta9ao e maus tratos. E tanto que os 
que conseguiam chegar aos 30-40 anos ja 
estavam “quebrados”, com varias molestias 
(reumatismo, mutila9oes fisicas, epilepsia). 
Outros males tambem afligiam os 
escravizados como as dificuldades de 
formar famllia com parentes consangiimeos 
ou por la90S espirituais de compadrio, pois, 
muitos ja eram separados pela venda, troca 
e na partilha de heran9a onde os escravos 
assim como os bens eram “repartidos” entre 
os herdeiros.

No caso do sertao, a ocupa9ao 
tambem iniciada no seculo XVII com os 
Oliveira Ledo, teve por atividade produtiva 
a pecuaria atraves da cria9ao extensiva, que 
nao so possibilitou o povoamento do sertao 
como tambem o integrou economicamente 
a Capitania. A atividade que inicia-se para 
consumo local, com o tempo voltou-se a 
exporta9ao de produtos sobretudo do couro 
para revestir o fumo, que era muito 
utilizado para comprar escravos africanos.

Com a retirada dos indlgenas ( 
pegas, icos, arius e outros), que povoavam a 
regiao e foram os primeiros trabalhadores 
na atividade criatoria, apos sangrenta guerra 
onde muitos foram mortos os dominados 
foram levados para areas litoraneas - 
empregou-se a mao-de-obra escrava 
africana. No espa9o sertanejo era pouca a 
mao-de-obra e coexistia escravo e 
trabalhador livre. Aos escravos cabia nao so 
o cuidado com o gado, mas atividades 
domesticas como pegar agua e cozinhar, 
trabalhar na ro9a e na produ9ao de 
alimentos, sob as mesmas imposi9oes e 
puni95es da realidade escrava da epoca.

Mas o negro resistia de formas 
diversas: seja fugindo para as matas, 
matando inimigos ou se matando para se 
“libertar” daquele estado humilhante ao 
qual estava submetido. A propria cultura

negra com seus batuques e dan9as foram 
formas de resistencia as imposi9oes 
“brancas”, pois, apesar dos pesares 
manteve-se viva.

O regime escravista deu forma a 
hierarquia socio-economica excludente que 
ate nossos dias atingem as pessoas de 
descendencia negra. Muitos sao os 
preconceitos e formas de exclusao ao longo 
do processo historico que dificulta o 
combate as desigualdades raciais para 
oferecer a popula9ao afro-brasileira mais 
dignidade e respeito para cada dia a mais 
ter orgulho do que fez e do que e.

ATIVIDADE PROP OSTA:

l.Leia o trecho a seguir: “(...) o avan90 em 
que ia o progresso da Capitania, em 1601, 
ou um pouco mais tarde, leva a crer que o 
trabalho nativo era o motor desse 
progresso”. (MEDEIROS, M. do Ceu e Sa, 
Ariane N. de M. O trabalho na Paraiba: das 
origens a transi9ao para o trabalho livre. 
Joao Pessoa: Ed. Universitaria/ UFPB, 
1999, p. 31). Baseado no exposto pode-se 
afirmar:

I - As aldeias, para os capitaes-mores 
da Capitania Real da Paraiba, tinham por 
finalidade preparar bra90s para a lavoura e 
soldados para a guerra.

II - A mao-de-obra indigena teve pouca 
participa9ao na conquista e coloniza9ao da 
Paraiba, pois os nativos nao se adaptaram 
as condi9oes exigidas pelo colonizador.

III - O escambo, rela9ao de trabalho 
que deu certo no extrativismo do pau-brasil, 
foi posto em pratica na Paraiba, para 
integrar o indio ao processo produtivo.
A(s) afirma9ao (oes) correta(s) e (sao):
a) apenas II e III d) I, II e III
b) apenas I e III e) apenas 1 e II
c) apenas III

2) Na coloniza9ao da Paraiba e 
empregado inicialmente a mao-de-obra 
indigena, entretanto, a resistencia desse 
grupo tanto contra a escraviza9§o quanto a 
expropria9ao, fez exterminar milhares de 
indios que nao foram subjugados. Como 
segunda alternativa recorre-se a 
escraviza9ao de africanos, arrancados de 
sua terra natal. Sobre a escravidao negra na 
Paraiba colonial e correto afirmar que:



a) Aos escravos negros coube o trabalho 
especi'fico da lida na lavoura da cana nas 
zonas litoraneas;
b) Na Paraiba existiram alguns refugios 
restritos aos negros fugidos, como o 
quilombo do Cumbe;
c) No campo de trabalho havia 
distanciamento entre os escravizados 
negros e as popula9oes livres;
d) Os quilombos remanescentes na Paraiba 
sao expressao de que a cultura e tradi9ao 
africanas resistiram mesmo com a 
domina9ao e repressao portuguesa;
e) Mesmo com a explora9ao dos negros 
durante a coloniza9ao brasileira, na Paraiba 
os escravizados conseguiram atingir sua 
situa9ao de vida estavel.
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Proclamada a Republica no Brasil 
em 1889, logo ficou nltido que esta nao se 
configurou democratica como se imagina 
um govemo do povo e para o povo. A 
Republica tirou o dominio da figura unitaria 
do monarca, mas assumia o lugar deste as 
oligarquias, grupos restritos de familias 
tradicionais de base agraria que tendo 
concentradas as riquezas em suas maos, 
apossaram-se tambem do poder politico.

Nesse cenario de dominâ o das 
oligarquias vemos a apropriat̂ ao do 
aparelho do Estado para beneficio proprio e 
em detrimento da sua populâ o em sua 
maioria pobre. Esta estabelecia com a elite 
fundiaria lâ os de dependencia. Essa 
organizaĉ ao de poder tambem intitulada 
coronelismo unia a estrutura economica da 
grande propriedade ao sistema eleitoral, 
pois, eram os grandes senhores de terras, os 
coroneis, responsaveis pela vota9ao do 
eleitorado que integrava currais eleitorais, 
sendo obrigado a votar no candidate 
imposto pelo coronel, era o voto de 
cabresto.

Esse mesmo mecanismo de 
dominâ o politica das oligarquias no 
cenario nacional tambem se configurou na 
Paraiba, dominio que convencionalmente 
foi dividido em tres etapas que se referem 
as oligarquias que as controlavam:

^  Venancista (1889-1891): foi
nomeada como primeiro presidente 
republicano do Estado Venancio 
Neiva;

4 Alvarista (1892-1912): encabe9ada 
por Alvaro Machado seguido de 
mais quatro “presidentes- 
govemadores” - Gama e Melo, 
Jose Peregrino, Walfredo Leal e 
Joao Machado;
Epitacista (1915-1930): Oligarquia 
que sobreveio apos transi9ao de 
presidencia com Castro Pinto, 
sendo comandada por Epitacio 
Pessoa.

Sobre as oligarquias a verdade 
e que tanto era prejudicial ao povo por 
agir somente ao seu bel prazer quanto 
marginalizava os grupos adversaries. O 
poder oligarquico ate entao manteve-se 
rigido mesmo com a insatisfa9ao 
crescente, dai e que surge, dentre 
outros levantes o canga90, que ja 
esbo9ava-se anteriormente a Republica 
por conta do descaso com o pobre 
diante das secas, acentuou sua a9ao de 
grupo independente ao govemo que 
vinha combater a sua forma a opressao 
oligarquica.

Passavam-se os anos da 
Republica e as oligarquias mantinham- 
se resistentes, ate que o quadro come9a 
a reverter. Joao Pessoa Cavalcante de 
Albuquerque, importante integrante da 
oligarquia epitacista e indicado pelo seu 
tio, Epitacio Pessoa, a presidencia do 
Estado diante da crise da oligarquia 
com Joao Suassuna que nao teve 
exercicio de poder bem sucedido por 
favorecer apenas o coronelato sertanejo, 
acumulando-se queixas contra o entao 
presidente.

Sem falar que Joao Suassuna 
articulava a propria sucessao, 
indicando chapa para a presidencia do 
Estado em esquema sertanista. Epitacio 
nao sendo consultado escolhe Joao 
Pessoa que assume o govemo da 
Paraiba em 1928. O discurso do novo 
presidente e amea9ador e seu desejo 
era assegurar garantias a todos e 
tambem impor a lei a todos, 
desarmando proprietaries,
reformulando a policia, estabelecendo 
mandato de quatro anos para prefeitos 
municipals, entre outras a9oes que 
demonstram a op9ao pela justi9a.

Sao reformas que voltaram-se 
contra o proprio epitacismo pelo seu 
carater revolucionario. Na area 
financeira Joao Pessoa teve como 
politica tributaria a dos impostos de 
barreira, que fez com que as 
mercadorias que escoavam para pra9as 
vizinhas atraves do contrabando, 
passassem a ser exportadas pelo porto 
de Cabedelo onde as taxas eram 
reduzidas. Elevaram-se as rendas 
publicas e os beneficiarios logo 
repudiaram a a9§o do entao governador.



Os protestos mais fortes partiram do 
Recife atraves da contestaifao do grupo 
mercantil dos Pessoa de Queiroz (que 
eram primos do govemante paraibano). 
Esse grupo, dispondo do Jornal do 
Commercio do Recife, colocou Joao 
Pessoa como cupim tributario. Essa 
reforma tributaria driblava a 
concorrencia com Pernambuco e ate 
mesmo cidades interioranas da Paraiba 
visando o crescimento o comercio da 
capital deixando descontentes muitos 
grupos.

No cenario nacional a 
politica vigente dava-se no esquema de 
revezamento das oligarquias paulista e 
mineira. Entretanto, Washington Luiz 
representante da oligarquia paulista 
para as eleifoes de 1930 opta por apoiar 
a candidatura do tambem paulista Julio 
Prestes, ao inves do mineiro Antonio 
Carlos. Rompeu-se o pacto, o que fez 
os mineiros unirem-se aos gauchos para 
formar a Alianfa Liberal, grupo de 
oposiijao que langa como candidate a 
presidencia o gaucho Getulio Vargas e 
como vice o govemador da Paraiba 
Joao Pessoa que se opos ao govemo 
federal, cunhando a expressao Nego.

Mas, o golpe fatal de Joao 
Pessoa foi as vesperas do pleito em 16 
de fevereiro, quando durante a escolha 
dos candidates a deputados federais, na 
qual excluiu Suassuna para favorecer 
um parente. Dias depois Jose Pereira, 
chefe politico de Princesa Isabel e 
aliado de Suassuna, transferiu-se para a 
oposî ao. Era a ruptura entre o 
coronelato govemista com a 
presidencia do Estado. Eclodiu a 
chamada guerra de Princesa no dia do 
pleito para presidencia, em primeiro de 
marfo de 30 na qual os partidarios do 
coronel Jose Pereira mobilizaram cerca 
de dois mil homens contra a Policia 
Militar do Estado.

Cada vez mais os ares 
exaltavam-se. O advogado Joao Duarte 
Dantas, filho do coronel sertanejo 
adversario politico de Joao Pessoa, teve 
sua casa invadida pela policia de onde 
foram retirados documentos e 
correspondencias comprometedoras 
contra Dantas e que foram expostas no 
Jornal Oficial. Em represalia, no dia 26

de julho enquanto Joao Pessoa tomava 
cha na confeitaria Gloria em Recife 
com dirigentes da Aliantpa Liberal de 
Pernambuco, Joao Dantas atirou 
matando-o a queima roupa.

A morte de Joao Pessoa fez 
as autoridades perderem o controle da 
situa9ao e a conspira9ao revolucionaria 
retomou impulso sendo o sacrificio do 
presidente paraibano simbolo para a 
luta. Nos dois meses apos a morte de 
Joao Pessoa muitas foram as passeatas 
e discursos que exaltavam a figura do 
falecido.

Ate que, finalmente, em 
outubro de 1930 a Paraiba fora ocupada 
por for9as federais do Maranhao e 
Pernambuco, entre outros estados que 
pousaram em varias cidades como 
Princesa Isabel, Campina Grande e 
Joao Pessoa. Enquanto isso os 
revolucionarios contavam com a policia 
militar, grupos armados de civis e 
tenentes. Ja em 04 de outubro, os 
jomais anunciavam a vitoria da 
Revolu9ao de 1930 na Paraiba, que se 
estendeu a Bahia e ao Rio de Janeiro, 
onde neste ultimo foi deposto vinte dias 
depois Washington Luiz. Findava-se a 
Republica das Oligarquias.

ATIVIDADE P ROP OSTA:

1. O texto a seguir trata sobre o papel 
do presidente Joao Pessoa na 
Revolu9ao de 1930. Leia, interprete e 
analise as proposi9oes seguintes:
“Seu papel na Revolu9ao de 1930 e 

epidermico, pois, tanto ele como 
Antonio Carlos, para nao falarmos de 
uma centena de outros aderentes da 
Alian9a Liberal, nao passam de 
elementos conservadores, pertencentes 
as oligarquias estaduais, ligadas ao 
establishment, as articula9oes 
revolucionarias contra Washington Luis 
geralmente sao feitas sem o seu 
conhecimento, por pessoas que o 
antecedem na conspira9ao; ponderavel 
e o fato do qual participa 
involuntariamente: seu assassinate e 
sua repercussao.” ( CARONE, Edgar. 
Objetividade historica em tomo de um 
fenomeno apologetico. In Horizonte - 
Revista Trimestral da UFPB. V.l - 
jul/ago- 1976.Joao Pessoa.)



Assinale a incorreta:
a) O govemo de Joao Pessoa 

caracteriza-se por uma tentativa de 
organiza9ao da maquina 
administrativa do estado.

b) O govemo de Joao Pessoa nao foi 
um rompimento com os govemos 
oligarquicos.

c) O assassinate de Joao Pessoa serviu 
como um fato aglutinador das 
for9as que defendiam a tomada do 
poder atraves da luta armada.

d) O govemo de Joao Pessoa uniu 
todas as classes sociais na Paraiba.

e) A revolta de Princesa, em 1930, foi 
a demonstra9ao da insatisfa9ao dos 
chefes politicos do sertao com o 
govemo de Joao Pessoa.
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