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RESUMO

Tentando perceber as mudan9as ocorridas com a aprovacjao da Lei 10639, 

em 09 de janeiro de 2003, nos livros didaticos de Historia lan^ados no mercado 

antes e depois do sancionamento desta, analisei alguns livros didaticos, 

percebendo as historias e representa<?oes sobre os negros, apontando sugestoes 

para melhor se trabalhar a Historia da Africa e dos afro-descendentes e como
f

estes contribuiram para a forma9ao cultural nacional em sala de aula. 

Palavras-chave: Historias; representa95es; Africa; negros; livro didatico.
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INTRODUQAO

Da curiosidade nasceu o desejo de percebermos melhor como se dao as 

historias e representaqoes1 sobre os negros nos livros didaticos de Historia, especialmente 

os direcionados para alunos que estao cursando o Ensino Medio e que se preparam para a 

entrada na universidade. Percebermos melhor, e com isso entendermos, como a Historia 

da Africa e dos africanos esta presente nos livros didaticos utilizados pelos professores ou 

na maior parte deles, ausente, e como e “criada” as varias historias, identidades e 

representa95es sobre os negros que tanto perpassa o nosso imaginario, mesmo sendo 

resultados, nos brasileiros, de uma miscigenapao resultada a partir de povos, entre outros, 

africanos e negros.

A percep9ao de um imaginario carregado de negatividadc sobre os negros e 

suas diversas realidades e culturas dentro de seus espa90s originais, o Continente 

Africano, foi criada pelos europeus, que se consideravam puros e superiores, e ainda 

permanecem em nos mesmo depois de tanto tempo de historias e conhecimento do mundo 

como e hoje, geograficamente falando, e mais ainda, do contato entre os diversos povos 

que o compoe. Negatividade e inferioridade sobre os negros que se faz presente em 

nossos livros didaticos e no aprendizado de nossos alunos, independente de estudarem em 

escolas publicas ou privadas, mesmo depois do sancionamento da Lei 10639 de 09 de 

janeiro de 2003, pelo atual presidente Luis Inacio Lula da Silva, na qual toma obrigatorio

0 ensino da Historia da Africa e dos afro-descendentes nos mcios cscolarcs c acadcmicos.

Com isso, vimos a importancia de analisar alguns livros didaticos colocados 

no mercado entre os anos de 2000 e 2008, passando pela l'ase prc-Lei, a de transi9uo e 

apos a Lei, como se encontrao estes livros quando tratam da Historia da Africa e dos 

africanos, da luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formapao da

1 Neste trabalho sempre que falarmos em representa9ao, a traremos no sentido de uma 

apresenta9ao que chegue mais proxima do real e que devemos levar em considera9ao as inten9oes 

e o lugar de fala de quern informa e de quern esta sendo informado.



sociedade nacional, resgatando a contribuipao do povo negro nas areas social, economica 

e politica pertinentes a Historia do Brasil de acordo com a Lei 10639/03 nos seus 1° e 2° 

artigos.

Para que isso possa ocorrer este trabalho sera composto de tres capitulos: - 

No primeiro capitulo mapearei as historias contadas, identidades e representa9oes sobre 

os negros nos livros didaticos lan9ados no mercado ate o ano de sancionamento da Lei 

10639/03 pclo presidentc da Republica; - No segundo capitulo buscarci pcrcebcr as 

mudan9as ocorridas nos livros didaticos de Historia e, se rcalmentc clas ja ocorrcram ou 

estao em processo de mudan9a a partir da Lei 10639/03 com livros a partir do ano de 

2003, entre lanpamentos c re-edi9oes; - Na ultima parte, as Considera9oes I'inais, 

desenvolverei uma possibilidadc de mclhor trabalhar as historias sobre a Historia da 

Africa e dos africanos, as lutas dos negros no Brasil, suas culturas e contribui9oes para a 

formapao da sociedade nacional em sala de aula.
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CAPITULO 1

Os livros didaticos e os negros antes da Lei 10639/03

A Africa, ou melhor, o Continente Africano e considerado por muitos 

antropologos, arqueologos e historiadores como ber90 da humanidade, originaria dos 

primeiros hominideos a habitarem a Terra. Uma historia que pouco se conhecia, ou 

conhece, fora isto. Historias que sao obscuras e informa9oes que nao chegam ate nos por 

completo, por terem tradi9oes que passavam seus costumes oralmente, na qual muitas 

coisas e significados se perdiam com o tempo, outras que foram esquecidas a partir de um 

olhar europocentrico e superior, que nao via naqueles povos importancia historica 

alguma. Resquicios e visoes que deixaram nos proprios africanos um sentimento de 

desigualdade e inferioridade que ainda permeia a sociedade tantos anos depois dos 

primeiros contatos do homem branco e europeu com o homem negro e africano.

Homens brancos que fizeram questao para ver qualquer outra que nao fosse 

sua cultura csquccida, com um discurso que priorizava apenas a historia das grandes 

civiliza9oes e feitos da Europa, mesmo quando se referiam a civiliza9oes como Egito e 

Mesopotamia, fizeram de conta que nao se tratava de estarem situadas no Continente 

Negro como tambem e chamado o Continente Africano. Construiram um discurso de 

superioridade no qual os europeus cram povos escolhidos para lcvar a civiliza9ao e a 

educaqao a povos que desconheciam isto, que para eles viviam na barbarie e na 

selvageria, alguns ate mesmo desprovidos de alma. Os africanos eram assim, selvagens e 

barbaros que precisavam encontrar e aceitar os costumes europeus para serem salvos, 

mas, mesmo quando os costumes brancos come9aram a influenciar os povos africanos, 

estes ainda eram considerados inferiores pela tonalidade da pele.

Eram e continuavam a ser considerados seres inferiores, pois, mesmo depois 

de contatos com a cultura europeia, nao se deixaram influenciar por completo. Assim 

como fizeram com os costumes da entao Colonia Portuguesa na America -  mais tarde 

Brasil — apropriando-se de alguns e resignificando outros a partir do que ja  tinham e
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viviam em sua cultura quando aqui chegaram, fizeram o mesmo com a cultura europeia, 

adaptaram-na a seus costumes e suas tradifoes que sobreviviam ao longo do tempo, talvez 

como forma de resistencia para nao permitir que suas culturas morressem, que fossem 

sufocadas pelo individualismo europeu e “pureza excessiva” dos brancos, que viam na cor 

negra sujeira, atraso e inferioridade. E ainda desconsideravam a Historia da Africa 

anterior ao contato entre os povos destas regioes, era como se os africanos so passassem a 

ter historia quando esta era contada a partir do contato com europeus pclos proprios 

europeus. Podemos perceber que para algumas pessoas tais ideias pcrsistem em permear a 

nossa sociedade e que, a historia europocentrica ainda permanece, em alguns casos 

submetem outras historias ao mesmo grau de inferioridade e exclusao a que submeteram 

os africanos.

Os pre-conceitos vindos desde os contatos entre europeus e africanos que 

afirmaram cada vez mais as desigualdades existentes passaram a vigorar tambem quando 

da vinda de alguns africanos para a Colonia Portuguesa na America, que mais tarde viria a 

se chamar Brasil, especialmente pela condiqao de escravo, a qual foram submetidos 

quando aqui chegaram e classificados como mercadorias e coisas, trazendo o estigma de 

inferioridade que trouxeram de seu local de origem. E tanto tempo depois do contato entre 

europeus e africanos e da chegada destes em solo brasileiro, o imaginario continua a 

perpassar inferioridades e desigualdades para com os negros. Negros relacionados unica e 

exclusivamente a cor da pele, pois, sabemos que somos um povo no qual o que predomina 

sao os genes de inumeros povos que resultaram da miscigenaqao, da mistura de negros, 

indios e brancos de forma simplista, sem falar em outras tantas misturas que ja  estavam 

presentes nestes povos antes de chegarem em terras brasileiras.

Preconceitos sociais e culturais que trazemos desde cedo, cor e condi?ao 

social que os colocaram como inferiores, por parte de uma elite branca, sentimentos 

enraizados ao longo de nossa historia e que sao reproduzidos em nossas ideias a partir de 

noticias que circulam na nu'dia sobrc o Continente Africano, nas quais apareccm marcas 

de miserias, guerras etnicas e conflitos intertribais, instabilidade politica, AIDS e 

epidemias, fome e falencia economica, safaris, escravos e animais exoticos que fazem
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com que pessoas que nao buscam outros meios de informa<?ao intemalizam como 

verdade, mesmo sabendo que estas representaqoes sao construidas em nosso imaginario 

nao de forma passiva, pois, podemos adotar determinadas posturas de forma consciente, 

dependendo de como nos chegam e de nossas inten9oes perante as noticias e informa9oes. 

Algumas pessoas, ou melhor, a maioria das pessoas acreditam, ao verem estas 

representa9oes sobre a A frica e os africanos, que sao constru9oes do real ou mesmo o 

proprio real a ser apresentado ao mundo.

A mfdia e um dos meios que mais facilmente veicula tipos de imagens 

degradantes, porem, nao e o unico. Outro meio que tambem mostra imagens, de todos os 

tipos alem das negativas e inferiores, sao os livros didaticos, amplamente difundidos e 

utilizados por alunos de escolas publicas e privadas em nosso pais, que passa diversos 

tipos de imagens e identidades que para muitos e considerado como representa9ao do real, 

visoes do que realmente aconteceu. Sem levar em conta como estas representaqbes sao 

produzidas, quern as constroe, de onde elas surgem e com qual inten9§o estas escolhas 

ocorrem. Algumas pessoas simplesmente aceitam sem questionar ou criticar as 

mensagens que lhes sao passadas. Isto acontece com qualquer meio que possa veicular 

alguma mensagem, inclusive os livros didaticos que dependem de inumeras coisas ate a 

chegada aos leitores, como exemplo a linha de estudos e pesquisas do(s) autor(es), do que 

o mercado e as editoras querem e editam para os professores e alunos, muitas vezes sem 

considerar os desejos do(s) autor(es) e de como gostaria que ficasse seu texto em 

comunhao com os mapas e as imagens, dando um resultado que nem sempre e o que se 

deseja para a conclusao do trabalho.

Alguns professores e a maioria dos alunos veem os livros didaticos como 

verdade inquestionavel, que nao pode ser discutida e que nada existe, que nenhuma 

historia se faz alem do que esta escrito nestes. A forma como se le tambem influencia 

nisto quando apenas apropria-se dela sem que suas visoes de mundo possam ser
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questionadas e modificadas (DONATO, 2002)2, quando se le e nao modifica-se nada disto 

findam por acreditar que o livro e unicamente construgao, tal qual aconteceu, do real. A 

comegar dos professores que nao fazcm uma lcitura critica dos livros didaticos quando os 

tem cm maos para escolha no uso cm sala de aula (lembrando que nem todos os 

professores, cspecialmentc de escolas privadas, tem este dircito dc escolha), uma visao 

sem criticidade chega ate os alunos que, igualmente aos professores, nao questionam 

ncnhum conhccimcnto que lhcs chega, levando para suas vidas c formando um ciclo 

vicioso, o qual necessita de alguem que faga a diferenga. Devemos atentar ao fato de que 

nem todos os professores sc csforgam para incentivar scus alunos ao questionamento e a 

critica, acomodam-se em utilizar apenas o livro didatico como fonte de conhecimento.

Para comego de historia e necessario que se faga uma analise, uma busca de 

como se encontravam os livros didaticos, nesse caso de Historia, em relagao a historia 

sobre os negros-antes da Lei 10.639/03 que toma obrigatorio o ensino da Historia da 

Africa e dos afrodescedentes nos meios escolares e academicos. Para isto utilizei-me de 

cinco livros didaticos dos anos 1999, 2000, 2001 e 2002, direcionados a alunos do ensino 

medio, a jovens que estao tentando entender o mundo e formando opinioes sobre os 

outros e sobre si mesmo. Dai a importancia destas analises para os professores melhor 

escolherem seus livros e materiais de trabalho ao promoverem discussoes e 

questionamentos sobre assuntos que afetem o cotidiano dos alunos.

O primeiro livro de minha escolha foi “Historia/ Uma abordagem integrada” 

de Nicolina Luiza de Petta e Eduardo Aparicio Baez Ojeda, publicado no ano de 1999, o 

livro e dividido em unidades e capitulos, os quais mostram-nos uma ideia diferente de 

alguns livros. Logo na apresentagao dos autores a importancia que devemos dar as 

informagoes, reflexoes e questionamentos que ocorreram no passado, de forma que 

devemos pensar a respeito de como o passado reflcte em nosso presente, e ao trazer um 

texto sobre Introdugao ao Estudo da Historia para fazer com que os leitores levem em

2 DONATO, Eronides Camara. “As narrativas dos livros did/iticos de Historia e a construgao de 
identidades: o papel (in) formativo da leitura”. In: Revista Educagao em Debate. Edigoes da 
Universidade Federal do Ceara/Fortaleza: Ano 24,v.2, n°44, 2002.
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consideraqao, por exemplo, o contexto historico, o recorte e as fontes historicas dos 

autores. Percebamos que isto e algo que a maioria dos livros didaticos, especialmente 

percebendo o ano de publicafao, nao trazcm em suas paginas.

No capitulo 1, da unidade I, ja  encontramos a Africa como a hipotese mais 

aceita para origem dos seres humanos e igualmente ao capitulo 3, o Continente como 

localizaqao geografica. No capitulo 8, da unidade II, o Continente africano aparece como 

parte do mercantilismo e da expansao maritima, sendo uma regiao que viria a ser 

explorada pelas potencias europeias. Aparece tambem como localiza9ao geografica e 

fazendo um pouco a diferen9a traz ao final deste capitulo um texto complementar sobre os 

diversos reinos que a formavam (este e outro detalhe que devemos perceber nesse livro 

didatico, diferenciando-o de outros tantos publicados atualmente) e sobre a imagem que 

os colonizadores criaram para aquela regiao, instigando o aluno a refletir um pouco sobre 

o discurso de superioridade europeia que predominou por tanto tempo sem direito a 

questionamentos.

No capitulo 12 os nfricnnos aparccem como soli^ito para o sistema colonial 

portugues na America, sendo importados como escravos que, consequentemente, 

serviriam de mao-dc-obra e dariam sustentabilidade ao sistema. No capitulo 13 os 

africanos ja  aparecem como escravos que trabalhariam de forma compulsoria, fazendo 

parte da empresa aqucareira e mais tarde responsaveis pela riqueza colonial. Riqueza esta 

propiciada tambem pelo trafico negreiro, comercio que rendeu vultosos lucros a base de 

capturas de pessoas que vinham para a Colonia Portuguesa na America em viagens com 

condiqoes subumanas. Traz tambem as re d o e s  de violencia que existiam entre senhores
t

e escravos, as condiqoes de vida e a violencia para com as mulheres e as resistencias 

individuais e coletivas nos quilombos. Nos capitulos 15 e 18 mencionam o trafico de 

escravos e trabalho compulsorio e a Africa aparece como degredo para aqueles que 

cometessem algum crime.

Nos capitulos 21 e 22, unidade III, fala-se em continuidade do modelo 

escravista na estrutura economica do recem “criado” Imperio Brasileiro e onde existe um 

temor muito grande dos senhores de engenho de que os negros promovessem revoltas, ja
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que o numero de negros chegava a atingir quase metade da populapao. Sociedade marcada 

pelo preconceito relacionado a cor, pois, mesmo que um negro fosse livre passaria por 

isto. A Africa tambem aparece como degredo. No final os autores trazem um texto 

complementar sobre as raizes do preconceito racial no Brasil. No capitulo 24 podemos 

perceber a continuidade do modelo escravista, os negros trabalhando nas lavouras de cafe 

e, durante o Segundo Reinado, as pressoes pelas quais passou D. Pedro II para que 

abolisse a escravidao no Brasil.

Ja no capitulo 26 a Europa surge como que almejando a colonizapao da 

Africa em busca unica e exclusivamente de lucros e riquezas. Ao final um texto 

complementar sobre a diversidade cultural existente na Africa e de como a historia da 

Europa que se sobrepos a propria historia dos africanos deixou marcas profundas ate hoje. 

No capitulo 28 os autores fazem um pequeno lembrete sobre o marinheiro negro Joao 

Candido, um dos lidercs da Revolta da Chibata (Rio de Janeiro). No capitulo 32 fazem 

memjao a independencia da Africa durante a Guerra Fria e, por ultimo, no capitulo 35 

mencionam Zumbi como um dos herois nacionais. Esse livro c bastantc intcrcssante no 

tocante As imagens, folos ou gravuras que n3o s3o muitas, porern, muito bem colocadas 

no decorrer de todo o livro didatico, alem dos textos no final dos capitulos que trazem 

tematicas diversas, diferenciando-se de muitos livros didaticos publicados no ano de 

1999.

O segundo livro de minha escolha foi “Historia Geral” de Claudio Vicentino 

utilizado por mim quando aluna de ensino medio em escola publica. Naquele momento 

nao percebi coisas que agora percebo melhor como o fato de um livro didatico de Historia 

Geral nao possuir capitulos sobre a Historia da Africa como se o Continente Africano nao 

fizesse parte da Historia Mundial. O autor faz pequenas men?oes a respeito da Africa no 

livro em poucos momentos, livro que e dividido em uma introdu9ao e unidades.

Na introdu9ao do livro, o autor volta a pre-historia e aos primordios da 

humanidade trazendo a Africa como regiao onde, ha quatro milhoes de anos, surgiram os 

primeiros hominideos e esta regiao vista como ber90 da humanidade. Ber90 da 

humanidade que foi negado por algum tempo, e podemos dizer ate por muitos seculos,
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historia negada por europeus quc queriam ver sua historia como unica e oficial, de grande 

importancia para o resto do mundo dito incivilizado. Na unidade IV quando se fala da 

expans So maritima e da revolu9§o comercial, a regiao e citada apenas geograficamente, 

como local que foi “visto” porque era necessario passar por ele, enquanto que na unidade 

V sobre o imperialismo no seculo XIX ja  se fala em partilha entre os palses europeus que, 

com interesses comerciais tentam demonstrar que era uma missao civilizadora, 

filantropica c cultural. E com este tipo dc a9oes que os europeus criam imagens e 

identidades de superioridade e civilidade para com os negros. O ultimo “destaque” para a 

Africa e na unidade VI ao trazer esta regiao durante a descolonizaqao afro-asiatica no 

seculo XX, levando em consideraqao aspectos economicos e politicos, trazendo-a como 

Continente da fome.

Imagens fixadas mais ainda por gravuras, mostrando fome e miseria no 

Sudao e direcionando a todo o Continente, contribuindo ainda com os mapas contidos no 

livro, fazendo com que ele se tome chato, ja  que, independente da idade, um livro 

didatico chama mais a aten9ao do leitor comeqando pelas imagens ou figuras que os 

textos; sem mencionar que o livro e as gravuras sao em tom cinza, sem um colorido em 

nenhum momento, ajudando a desestimular a leitura e o interesse pelo livro didatico. O 

livro de Vicentino tambem nao traz bibliografias extras ou indicaqdes de filmes e 

atividades que venham promover discussoes e questionamentos, muito menos sobre a 

Historia dos Africanos, a luta dos negros no Brasil (o nosso pais tambem como se nao 

fizesse parte da Historia Geral e do mundo), suas culturas ou a importancia na construqao 

da sociedade nacional. Nos, professores, temos o dever de atentar para livros didaticos 

que tragam a historia dos homens da forma como traz o livro didatico de Vicentino, para 

que nilo os escolhendo, coloquemos a op92o para nossos alunos de questionarem c 

discutircm todas as possibilidadcs, imagens e identidades quc possam encontrar nos livros 

que utilizarao, dai a importancia da escolha do livro didatico.

O tcrcciro livro quc analisei foi “Rumos da Historia: historia geral e do 

Brasil” dos autores Antonio Paulo Rezende e Maria Thereza Didier, publicado no ano de 

2001, traz aspectos diferentes da maioria dos livros que estamos habituados a trabalhar
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quando indica ao final dos capftulos uma bibliografia extra com titulos que estamos 

acostumados a conhecer quando chegamos a Academia e indicaqoes variadas de filmes, 

abordando historias de varios paises. Diferentemente do segundo livro analisado, este traz 

diferen9as na apresenta9§o ao defrnir a historia como registro de modifica9oes e 

permanencias que se faz, se constroi com o conhecimento do passado em permanente 

dialogo com o presente, no qual o historiador e sempre um sujeito atuante de seu tempo e 

das escolhas que faz, e vao alem ao dizerem que o livro didatico e revelador de 

concep95es de mundo e deve ser organizado de maneira com que o leitor reflita e conhe9a 

melhor a sua sociedade e o seu cotidiano (REZENDE & DIDIER, 2001)3. Mesmo que os 

autores possam nao fazer isto ao decorrer do livro, ja  podemos perceber que tern visoes 

sobre a Historia bem diversas do que as propostas por Claudio Vicentino e outros tao 

famosos autores de livros didaticos que preenchem o mercado.

O livro acima citado e dividido em unidades e dentro destas, capitulos com 

titulos e subtitulo. A primeira men9ao que os autores fazem da Africa e na unidade III, no 

capitulo 11, ao traze-la como intercsse dos portugueses no comcrcio de especiarias, de 

ouro, escravos e produtos precedentes do Oriente e os lucros expressivos do trafico de 

escravos que tiveram algumas na9oes europeias, sem mencionar nada sobre a 

possibilidade da Africa como ber90 da humanidade, diferenciando-se do que podemos 

perceber sobre as informa95es apresentadas na maioria dos livros didaticos ao trazerem a 

Africa como tal. Neste capitulo traz ainda uma gravura de um mapa do seculo XV, onde a 

Europa e representada bem maior que a Africa e Asia, demonstrando o ar de 

superioridade, o qual desejava que predominasse. Mentalidade colonialista de 

desvaloriza9ao da ra9a negra e menosprezo de suas culturas que tambem aparecem na 

unidade IV, capitulo 13, adicionada ao incentivo que os portugueses deram as lutas 

intemas nas tribos africanas, sem o reconhecimento da pluralidade cultural existente no 

Continente, quando da coloniza9ao do Brasil, ja  que precisavam importar mao-de-obra

3 REZENDE, Antonio Paulo & DIDIER, Maria Thereza. Rumos da Historia: Historia Geral e do 
Brasil. Sao Paulo: Atual, 2001.
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africana para desenvolver c sustentar a lavoura de cana-de-a?ucar, base da economia 

colonial apos resistencias para com a escravidao indigena. Trazcm a escravidao africana c 

negra como mclhor escolha para os portugueses que ja  a exerciam em solo africano, mas 

que nao ocorreu sem resistencia, trazendo ao final do capitulo urn tcxlo dc rcflexao para 

os leitores, questionando a historia dos vencidos e vencedores (segundo a historiografia 

tradicional) c dc como os antigos livros didaticos traziam, ou melhor, escondiam as 

resistencias dos negros para com o sistema dominante, suas lutas, organizaqao social e os 

valores das culturas africanas.

Os capitulos 14, 15, 17, 18 e 21 (este ultimo pertencente a unidade VI) 

trazem os negros relacionados a mao-de-obra escrava e ao trafico de escravos, 

importantes como mercadorias no comercio de venda e compra na regiao africana, eram 

preocupa9oes quando remetiam-se as fugas, especialmente para os quilombos, espalhados 

por todo o territorio da colonia e quando rebelavam-se contra seus senhores, ja  que assim 

amea9avam a superioridade e o dominio dos mesmos. Os negros aparecem como nao 

defendidos pelos jesuitas e, mesmo em maior numero, comparado ao restante da 

popula9ao que habitava a colonia portuguesa, eram tidos como insignificantes, mesmo 

com todo o ouro extraido nas Minas Gerais no seculo XVIII, a popula9ao negra 

permaneceu apenas com utopias e miserabilidades. Nesse momento nos, professores, 

podemos conduzir nossos alunos a pensarem se esta forma de tratar e ver os negros na 

sociedade colonial deixou resquicios que perduram ate os dias atuais, levando-os a 

perceber que sentimcntos nao surgcm de maneira repentina.

Os capitulos 32 c 34 da unidade X trazem a Africa e os africanos no 

momento em que o imperialismo do seculo XX toma conta daquela regiao e os paises 

europeus querem partilha-la, sem levar em considera9ao as culturas existentes e os povos 

diversos por considera-los como primitivos, subdcscnvolvidos e carcntcs de civiliza9ao. 

Podemos perceber como o pensamento sobre os negros e a Africa se fixa ao longo dos 

seculos, com o mesmo discurso da superioridade europeia. Enquanto isto, a escravidao 

institucionalizada no Brasil e rompida, porem, muitas re ^ S e s  da epoca do escravismo se 

mantiveram. Ja o ultimo capitulo a mencionar a Africa e o 39, da unidade XII, que traz o

11



processo de descolonizaqao da regiao e os africanos como questionadores da 

superioridade branca apos a Segunda Guerra Mundial e os conflitos intemos para 

chegarem a independencia com sua diversidade cultural singular e depois de seculos 

passam a questionar a historiografla tradicional e o modo de pensar todo o mundo. E na 

Historia do Brasil os negros parecem so fazer parte ate o processo de aboliqao da 

escravatura e a implantaqao da Republica em nosso pais, o que considerei falho no livro, 

ja  que nao traz questoes atuais como as permanencias do racismo e de preconceitos e a 

questao das cotas nas universidades. E como se os negros tivessem deixado de habitar o 

Brasil. Predomina a partir dcssc momcnto uma historia politica c cconomica.

O quarto livro didatico que analisci e o “Toda a Historia” de Jose Jobson de 

A. Arruda e Nelson Piletti, publicado no ano de 2002, dividido em unidades e capitulos, 

traz em sua unidade I a Africa como a regiao habitada pclos primeiros hominideos, onde 

a humanidade teria sua origem e que os africanos tenham sido os primeiros a controlarem 

o fogo. Nos capitulos 41 e 45 da unidade VIII, a Africa aparece como regiao colonizada 

por portugueses e arabes no processo de cxpansao maritima, na qual os portugueses 

encontraram os africanos com economias complexas e variadas, de comercio intenso e 

diversificado. Imagem esta dificilmente encontrada por ser uma imagem positiva, porem, 

ao lado da escravidao africana como mao-de-obra que rendia altos lucros para quern 

estava envolvido .com o trafico negreiro.

Ja nos capitulos 46 e 47, e dada a informaqao de que os africanos aceitavam o 

tabaco como moeda para venda dos proprios africanos no comercio do trafico, como os 

escravos africanos contribuiram para a riqueza de naqoes europeias que os viam como 

infieis, por terem influencias mulqumanas, e na escravidao um meio de purgar os pecados 

dos povos africanos, ja  que nao queriam reconhecer nenhuma pratica religiosa diferente 

do Catolicismo. Os autores trazem a constataqao de que, desde 1550, grande parte da 

populaqao e constituida de negros ou descendentes, o que e reforqado neste ano de 2008 

com a divulgaqao das ultimas estatisticas do IBGE, nas quais o numero de negros e 

descendentes ultrapassara o de considerados brancos em nosso pais ate o final deste ano. 

Falam da dureza do trabalho e da precariedade de alimentos (situaqocs que ate hoje
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assolam a maioria da populaijao negra brasileira), condiqdes que viviam os escravos na 

colonia portuguesa ao mesmo tempo que os trazem resistentes as suas condifoes, como 

suicidios, assassinatos e as fugas para os quilombos, onde reavivavam suas crcnpas, 

tradiqoes e costumes africanos. Os negros, com sua diversidade etnica, aparecem com 

responsaveis por uma mistura fisica e cultural, influencias religiosas e pela musica 

brasileira, especialmente o samba. Podemos perceber que os brasileiros demonstram ate 

hoje um preconceito que nunca foi assumido.

Nos capitulos que seguem ao 51 na unidade IX, os negros apresentam uma 

identidade e uma historia: como escravos vitimas do trafico negreiro. A Africa vai surgir 

como um local de prisao para os que cometerem algum crime ou roubarem a Coroa 

Portuguesa na epoca da extra9ao do ouro nas Gerais. A escravidao aparece como estrutura 

de toda a economia colonial do a9iicar e a estrutura inicial do cafe, e que recebera muita 

resistencia para que nao ocorra o seu fim, principalmente por parte dos grandes senhores 

de terras. Ja na unidade X, o capitulo 72 traz a partilha da Africa pelos paises europeus 

que, com a desculpa de que aqueles povos necessitavam de conversao e tinham o dever de 

levar e difundir a civiliza9§o entre os ditos primitivos e atrasados, onde na realidade so 

existiam interesses economicos e geopoliticos sob ideologias racistas de superioridade 

branca. E no capitulo 75 os autores mostram as influencias africanas em cultos afro- 

brasileiros, como a macumba c a umbanda, cm dan9as c musicas populares, como 

cxemplo o samba c o maxixc, no frevo e na capoeira. Enquanto no capitulo 102 da 

unidade XII, demonstram como nos primeiros anos do seculo XX os negros e mulatos 

passaram a ser temas de pinturas e esculturas, e alguns historiadores e cientistas sociais 

passaram a privilegiar a influencia dos povos africanos na forma9ao da cultura brasileira. 

Pena que temas assim nao tenham a aten9ao necessaria como sugere a Lei 10.639/03, 

especialmente quando sc trata de livros didaticos direcionados ao Ensino Medio, 

pesquisas nesta area sao mais comuns na Academia.

O quinto e ultimo livro analisado e de Myriam Becho Mota e Patricia Ramos 

Braick intitulado “Historia: das cavemas ao Terceiro Milenio”, que, em sua segunda 

ediqao de 2002, traz uma apresentaqao na qual as autoras propoem uma discussao do
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passado sob a luz do presente e que os leitores devem buscar diferentes interpretaqoes 

sobre os fatos historicos. E dividido em unidades e capitulos, onde logo na unidade I, nos 

capltulos 2 e 4 trazem a Africa como regiao onde surgiu os primeiros hominideos e onde 

se desenvolveram, junto a Asia, as primeiras grandes civiliza95es da Antiguidade. Dai 

para a unidade IV, do capitulo 22 ao 27, os afficanos passam a fazer parte da historia do 

Brasil como trecho estrategico, a Africa, para comercio de especiarias e area de ocupa9ao 

colonial fomecedora de mao-de-obra escrava, base da economia a9ucareira. Os negros 

aparecem como maioria da popula9§o no seculo XVIII, castigados pelos seus senhores, 

resistentes ao modelo escravista com fugas, rebelioes contra os senhores, como o uso da 

violencia, pouco empenho no trabalho, abortos, suicidios e os quilombos. E na 

religiosidade popular a umbanda, resultado do candomble africano com o espiritismo 

kardecista, e o sincretismo afro-catolico dos escravos. Sincretismo religioso que muitas 

vezes nao e mostrado aos alunos, os livros didaticos apenas comentam sua existencia, 

porem, nunca aprofundam nem discutem o tema.

Na unidade VI, capitulos 34 e 43, as autoras trazem os africanos como 

excluidos, mesmo apos a chegada da familia real portuguesa no Brasil e as condi95es 

desumanas que viviam, da inferioridade social mesmo apos a aboliqao da escravatura e da 

Africa como local de exilio para quern cometesse algum crime. N a unidade VII, capitulo 

52, a A frica apos o processo de descolonizaqao e das influencias europeias e visto como 

um continente de guerras intertribais e civis, miseria, fome e epidemias, nao muito 

diferente do que nos aparece na midia, como ja  comentei, que tambem perpassa o capitulo 

58 da unidade VIII, onde o pais e perpassado por desigualdades sociais e conflitos 

etnicos, politicos, economicos, religiosos e culturais nos quais predomina a discriminaqao 

e separa9ao dentro desse territorio, levando quern nao busca outros meios de informaqao a 

acreditar que a Africa e um Continente onde so existem miserias.

E interessante perceber nesse livro e no anterior, “Toda a Historia”, que 

trazem imagens, com fotos ou pinturas, do cotidiano dos negros aqui no Brasil, no proprio 

texto ou no final da unidade, mesmo a quantidade sendo pouca, e louvavel a atitude dos 

autores trazerem esse tipo de imagens, as quais estamos mais acostumados a ver na

14



Academia. Outro aspecto a perceber nos livros didaticos e o titulo que trazem consigo, 

algo muito generico, que perpassa sobre o que nem eles, e creio que nenhum historiador, 

consiga fazer, que e juntar e organizar a historia do mundo em algumas poucas paginas, 

considerando a historia a ser contada. Creio que o unico livro que evita um pouco e o 

“Rumos da Historia”, que nao vai diretamente a generaliza9ao, propondo uma pluralidade 

ao tema do livro didatico.

Em comum acordo os livros didaticos lan9ados antes da Lei 10.639 de janeiro 

de 2003 existe o fato de estarem um pouco longe do que pede os artigos desta Lei ao 

propor o estudo da Historia da Africa e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra brasileira e o negro na forma9ao da sociedade nacional, o que acaba por 

contribuir, ou contribuia, para a forma9ao cristalizada4 de nossos alunos, e de modo geral, 

de todos os leitores que tern acesso aos livros didaticos, das imagens e representa9oes 

sobre os negros. Porem, devemos reconhecer que alguns, mesmo estando um pouco longe 

do que pede a Lei, ja  trazem textos, artigos e boxes que discutem tematicas interessantes 

como religiosidade, reinos africanos e diversidade cultural que nos ajudam a melhor 

discutir e conduzir os alunos a criticidade em sala de aula, temas atuais que possivelmente 

levarao para suas vidas em sociedade. Devemos ter a delicadeza de perceber que a Africa 

nao se reduz a uma regiao geografica nem que se trata de um unico pais, e sim de 

informar os diversos paises perpassados por uma diversidade cultural singular. Se nao 

tivermos o devido cuidado, nos, professores, acabamos por reproduzir as historias e as 

representaqoes que chcgam a nos da mesma forma, sc nao questionarmos c discutirmos, 

quebrando imagens que nem sempre sao as que chcgam mais proximas do real.

4 Trazemos forma9ao cristalizada como aquela que parte de informa95es adquiridas que n3o 

passam pelo processo de questionamento, discussao e critica a partir do conhecimento de mundo 

dos proprios alunos.
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CAPITULO 2

Os livros didaticos e os negros depois da Lei 10639/03

O sancionamcnto da Lei 10639, de janciro de 2003, feito pelo atual 

presidente da Rcpublica, Luis Inacio Lula da Silva, dcu novos ares a esperan9a de 

mudanqa nos livros didaticos para professorcs e cstudiosos que buscam melhor informar 

seus alunos, e leitorcs de forma geral, sobre a Historia da Africa c dos africanos, a luta 

dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formaqao da sociedade 

nacional, de forma a resgatar como estc contribuiu nas diversas areas , seja ela 

economica, politica, social ou cultural. Esperan9a de mudan9a quanto as historias que 

foram por muito tempo esquecidas, inconsciente ou conscientemente, como no caso da 

historia que os europeus fizeram prevalecer, em detrimento das historias de outras regioes 

que foram “descobertas” por eles.

Acreditamos que algumas pessoas criam em mudanqas ja  com o 

sancionamento da Lei 10639/03, que autores e editoras passassem a cumprir a 

obrigatoriedade do que ela traz em seus artigos. Porem, o que percebemos com a analise 

de livros didaticos, especialmente os direcionados para o ensino medio, e que poucas 

coisas mudaram. Muitas historias e representaqoes sobre os negros continuam a ser 

contadas da mesma forma que antes. E obvio que temos o dever de reconhecer as 

mudan9as que foram feitas e as novas propostas que os autores apresentam e trazem 

realmente ao correr dos livros didaticos.

Para que pudessemos fazer esta constataqao, fiz a analise de cinco livros 

didaticos propostos para alunos de Ensino Medio dos anos 2004, 2005 e 2006. O primeiro 

livro que analisei foi “Historia: volume unico para Ensino Medio”, da Cole9§o De olho no 

mundo do trabalho, do ano de 2004 e autoria de Herodoto Barbeiro, Bruna Renata Cantele 

e Carlos Alberto Schneeberger. Livro dividido em unidades e capitulos, traz na unidade I, 

capitulo 1, a Africa representada num mapa, com uma rota saindo de seu Continente em 

direqao a Europa e de onde originou-se a expansao do povoamento no planeta. No
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capitulo 2 quando fala em pre-historia americana, temos a Africa com achados 

arqueologicos semelhantes aos que foram encontrados em Minas Gerais, como o caso do 

cranio de Luzia com tragos semelhantes aos primeiros grupos que habitaram o chamado 

Continente Negro.

No capitulo 3, da unidade II, a Africa aparece apenas como regiao 

geografica onde nasce o rio Nilo enquanto que, no capitulo 5, ela aparece como 

entreposto comercial na Antiguidade dos povos Fenicios. No capitulo 8 da unidade III, 

volta a aparecer como regiao geografica em que sao citadas apenas algumas cidades ou 

fala-se em norte da Africa. Ja no capitulo 9 algumas localidades da Africa do Norte 

fundadas por romanos ainda existem atualmente, estes tambem tiveram africanos fazendo 

parte do seu govemo na Antiguidade. Na unidade 4, nos capitulos 10 e 12 a Africa e 

citada apenas como localidade geografica.

Na unidade V, o capitulo 14 nos traz a costa africana como uma regiao que 

deveria necessariamente ser explorada por paises como Portugal e Espanha enquanto que, 

no capitulo 17, ao tratar da expansao do capitalismo comercial menciona o trabalho 

africano e o trafico de escravos. No capitulo 19 se menciona apenas possessoes africanas 

dos paises citados no capitulo anterior. No capitulo 20 a Africa aparccc junto ao Brasil 

como colonias fomecedoras de materias-primas, produtos tropicais e metais preciosos, a 

primeira com o difcrencial de scr tambem fomecedora de mao-de-obra cscrava. No 

capitulo 21 e informado que os escravos faziam parte da sociedade como grupo social, 

tinha-se preferencia pelo africano devido ao lucro exorbitante do trafico negreiro e, por 

estarem longe de seus lagos familiares e lingua matema, sucumbiam mais facilmente ao 

cativeiro. Os africanos sao mencionados como vindos de diversas regioes da Africa com 

diferentes padroes culturais, que eram trocados como qualquer outra mercadoria e que 

influenciaram a sociedade colonial nos vocabulos, culinaria, religiao e musica. 

Interessante atentarmos para o reconhecimento, por parte dos autores, da Africa com stias 

diversas regioes e diferentes culturas presentes naquele Continente. Mostrar a diversidade 

aos alunos em sala de aula e leva-los a perceber alguns costumes presentes em nossa 

sociedade que sofreram influencias dos africanos a partir do contato com livros didaticos
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como este. Traz imagens muito interessantes, um pequeno boxe falando sobre a violencia 

que envolvia escravos, senhores e sinhazinhas e ainda questionamentos para reflexao 

sobre permanencias e rupturas culturais e sociais desde o periodo colonial, para que os 

alunos melhor percebam as mesmas, entendendo-as e ajudando o nosso trabalho de 

professor por estarem abertos a discussoes e questionamentos sobre seus proprios 

cotidianos.

No capitulo 22 a Africa aparece como espago geografico, fala-se em trafico 

e escravos, mao-de-obra escrava africana e os escravos africanos como promotores de 

rebelioes e formadores de quilombos. Ja no capitulo 23 mencionam os lucros com o 

trafico de africanos, enquanto no 26 mencionam os escravos aparecem como objetos de 

troca e a Africa como prisao para os que cometessem algum tipo de delito. Nao diferente 

do que vem acontecendo nos capitulos anteriores, a unidade VI nos capitulos 30 e 31, 

mencionam o trafico de escravos e a mao-de-obra dos mesmos. No capitulo 32, o periodo 

regencial vem nos mostrar negros rebelados e a Africa como prisao para os que fossem 

pegos pelo govemo. Ja no capitulo 37 o novo colonialismo mostra a Africa como uma 

“terra de ningucm”, que deveria ser repartida, entre os paises ricos, em colonias, levando 

apcnas mais miserabilidade e guerras para regiao. Nos capitulos 38 e 39 aparece a mao- 

de-obra escrava, no 39 acrescenta-sc ainda a troca dc escravos por mao-de-obra 

assalariada, os imigrantes, e leis que culminaram com o fim do trafico negreiro durante o 

Segundo Reinado. No capitulo 40 o fim do Imperio Brasileiro traz a aboligao da 

cscravatura e no 42 durante a Republica Velha faz mengao ao marinheiro Joao Candido 

como “almirante negro”. No capitulo 48 fala-se no movimento de emancipagao colonial 

dos paises africanos como Congo, Argelia, Mogambique e Angola.

Os autores trazem ao final dos capitulos um topico intitulado “O mundo em 

debate” onde mencionam a descolonizagao da Africa e a independencia politica dos 

paises africanos e as lutas contra o apharteid, ou seja, a marginalizaqao dos negros por 

uma minoria branca, e a luta por direitos civis com questoes atuais. No corpo do texto o 

livro didatico nao traz informagoes alem daquelas presentes na historiografia tradicional, 

todavia, os autores trazem no final de cada capitulo indicagoes de livros, filmes, sites,
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curiosidades e incentivo a reflexao para que os alunos busquem uma bibliografia extra, 

que nao fiquem presos unica e exclusivamente ao livro didatico, que encontrem outras 

fontes e caminhos para refletir e questionar sobre a sociedade em que vivem, os locais que 

frequentam e o que lhes e apresentado, seja qual for o meio de informaqao.

O segundo livro analisado foi “Historia: Serie Brasil” de autoria de Gislane 

Azevedo e Reinaldo Seriacopi, do ano de 2005, livro que e dividido em unidades e 

capitulos. Logo na unidade I, capitulo 1, a Africa nos e apresentada como local onde 

arqueologos encontraram o cranio de um hominidco de aproximadamente 7 milhoes de 

anos e, no capitulo 2, que o homo erectus saiu da Africa a 1 milhao e 700 mil anos atras 

para fazer acontecer o povoamento da Europa e da Asia. Na unidade II, capitulo 5, a 

Africa nos e mostrada como regiao gcografica enquanto que, no capitulo 8 e mostrada 

como uma regiao circunavegada pelos povos Fenicios que mantinham contato com os 

africanos e, consequentemente, um comercio de 2 mil anos antes que com os portugueses. 

Na unidade III, capitulo 8, a Africa e citada, como em poucos livros didaticos, servindo 

de intercambio cultural com o reino macedonico de Alexandre, o grande. No capitulo 14, 

regiao de comercio com os romanos, e, igualmente ao 15 e 16, como regiao geografica. 

Na unidade IV, capitulo 19, os autores nos trazem um diferencial, a existencia de duas 

Africas - setentrional e subsaariana — e de varios reinos africanos com seus diversos 

aspectos religiosos e suas respectivas linguas, trazendo ainda ao final do capitulo um boxe 

comentando um pouco mais sobre as varias religioes praticadas nos diversos reinos 

africanos. Importante percebermos isto, ja  que alguns livros didaticos nao mencionam 

essa diversidade cultural e religiosa existente no Continente Africano. No capitulo 20 a 

regiao africana e citada apenas geograficamente.

No capitulo 28 da unidade V, a cidade africana de Ceuta e citada como 

entreposto comcrcial e militar nas exped ites de Portugal por toda a costa africana, no 

qual africanos aprisionados cram vendidos depois como escravos. No capitulo 29 a regiao 

6 citada geograficamente e algumas localidades ja  tidas como colonias do paises 

curopeus, onde escravos eram trocados por produtos diversos dando inicio do trafico de 

escravos. Porem, devemos atentar ao fato de que nem todos os africanos capturados eram
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escravos na regiao de origem, tomavam-se escravos apenas quando chegavam na Colonia 

Portuguesa Americana. Detalhe que devemos perceber, pois os alunos tem sempre a 

impressao de que todos os africanos negros sao escravos, independente de onde 

estivessem, e sabemos que a maioria deles eram pessoas livres em suas tribos e reinos de 

origem. No capitulo 33, os autores nos trazem um boxe sobre a invasao espanhola na 

Africa e, no capitulo 35 a Africa como possessao dos portugueses.

Na unidade VII, os autores trazem uma reflexao sobre o trabalho e come5am 

o capitulo 36 com a diversidade que existia entre a cor branca (representando o dia e a 

inocencia) e a cor preta (representando a noite, tristeza e a maldi9ao divina) na rela9§o 

Europa e Africa, na qual os africanos eram tidos como culturalmente inferiores e 

propensos a escravidao, que geraria um comercio lucrativo. Ainda falam sobre a divisao 

da Africa em etnias com estruturas diversas, varios reinos e escravidao ja  existente, 

porem, de forma diferente da europeia. Diversidade entre cores que ainda estao presentes 

em nossa sociedade e por meio desta presen9a, podemos questionar nossos alunos e 

conduzi-los a pensar como estas informa9oes existentes no livro didatico se inserem em 

nosso cotidiano, ja  que o livro, mesmo trazendo as diversas etnias e reinos africanos, nao 

discute a rela9ao prcconceituosa de cor que permcia nossa sociedade. No capitulo 37 os 

escravos chegam na Colonia Portuguesa vindos de lugares diferentes como Guine, Angola 

e Congo, a forma e o tratamento que recebiam, as resistencias e as desigualdades sociais 

existentes ainda hoje em nossa sociedade. Finalizam o capitulo com uma reflexao sobre a 

democracia racial, cotas e as influencias africanas em dan9as, instrumentos musicais, 

aspectos religiosos, culinaria, aspectos lingiiisticos, literatura, poesia e na musica popular. 

Importante esta reflexao para os alunos que tiverem contato com esse livro didatico por 

reconhecerem o momento social em que vivemos, e suas atribula9oes, e as influencias 

africanas que tivemos no decorrer do contato com esses povos. Ja nos capitulos 38, 40, 

48, 49 e 50 e mencionado o termo escravos e a regiao africana aparece geograficamente, 

acrescentando-se a este ultimo capitulo a Africa como area de prisao e banimento para 

aqueles que cometessem algum tipo de delito.

Ja o capitulo 53 traz os escravos como maioria da popula9&o durante o
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Primeiro Reinado brasileiro e o 55 como participantes de revoltas regenciais e resistentes 

cm cidades como a Bahia c o Maranhao. Na unidade IX, no capitulo 58, o imperialismo 

curopcu moslra a Africa como uma regiao cxplorada para fomccimcnto de matcria-prima 

e consumidora das potencias europeias, uma politica quc, para os autorcs, lcvou desordem 

c dcstruiqao cultural c quc tcriam sido as causas dc divcrsas guerras e da miscria quc 

assola o pais atualmente. Devemos pensar e fazer com que nossos alunos reflitam o 

porque de tantas guerras e miserias estarem presentes nos paises que formam o 

Continente Negro. O capitulo 59 da unidade X traz o Segundo Reinado com o fim da 

escravidao e, no capitulo 60, alem de trazer a regiao citada geograficamente ao final do 

texto temos um boxe que faz com que o leitor reflita ao mencionar a importancia que 

tiveram indios, europeus e negros na constru9ao da nossa identidade nacional e cultural, 

diferentemente do que encontramos em alguns livros didaticos que nao reconhecem a 

importancia da miscigenaqao racial e cultural em nossa formaipao. O capitulo 61 mostra- 

nos como o fim da escravidao se deu de forma lenta e gradual com a ajuda de campanhas 

abolicionistas e como se criariam condifoes para que os negros pudessem se inserir na 

sociedade. Algo que devemos perceber e que atualmente isto nao ocorre plenamente em 

nossa sociedade, ainda existem muitas “brigas” dos descendentes de africanos em busca 

de uma liberdade e uma igualdade reconhecidas em nossa sociedade. No capitulo 62 o fim 

da Monarquia brasileira ocorre apos a troca da mao-de-obra escrava pela assalariada de 

imigrantes vindos de varias partes da Europa.

A unidade XI traz no capitulo 68 uma pequena mengao ao “Almirante 

Negro”, o marinheiro Joao Candido, na Revolta da Chibata. Ja a unidade XII traz, no 

capitulo 74, a chegada do socialismo na Africa por meio dos jovens que estudavam no 

exterior em meados do seculo XX, podemos perceber a busca por liberdade e igualdade 

de seus direitos, e no capitulo 75 a luta dos paises africanos em busca da independencia e 

da diminui9ao das dcsigualdadcs por mcio dc vias pacificas c guerras civis. A unidade 

XIII traz, nos capitulos 79 e 82, a pobreza que assola os africanos e as desigualdades 

sociais existentes. Este livro didatico traz coisas interessantes para um mclhor 

aprendizado dos alunos como as indica95es de filmes e documentarios ao lado do proprio
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texto. Os boxes e imagens ou quadros que existem sao bem localizados no decorrer dos 

textos e quando nao estao perto do texto, o local e mencionado para que o leitor saiba se 

localizar e melhor entender de que se tratam os mesmos, promovem tambem uma 

interdisciplinaridade e os textos sao completados com trechos de documentos ao final de 

cada unidade para uma melhor reflexao por parte dos alunos, nao esperando apenas pelo 

incentivo dos professores.

O terceiro livro que analisei foi “Historia: trabalho, cultura e poder nas 

sociedades europeias, asiaticas e africanas - ontem e hoje” com autoria de Edimeri Stadler 

Vasco e Sergio Aguilar Silva, e o primeiro de tres volumes indicados para o ensino 

medio, do ano de 2005, tem sua divisao feita em unidades e capitulos menores dos que os 

cncontrado cm volumes unicos pelo fato diferenciado de trabalhar-se com tematicas, 

fazendo um recortc para melhor entendimento dos alunos. Ja no co rn e r do capitulo 1, 

unidade I, vemos propostas para se trabalhar os temas, que virao a lrente, em grupos e 

promovendo debates e questionamentos. Neste capitulo os primeiros especimcs proximos 

aos seres humanos surgiram na Africa e que, ainda hoje possucm povos nomades como os 

que vivem na floresta africana e os tuaregues no deserto do Saara, trazendo uma imagem 

desses povos.

No capitulo 2 a Africa aparece como regiao geografica, os africanos como 

povos dominados pelos romanos, como local de fixagao de companhias maritimas de 

comercio, como territorio onde os europeus colonizaram em busca de novos mercados 

consumidores, reservas de materias-primas e produtos agricolas, dominando aqueles 

povos com o discurso de estarem levando progresso para os ditos nao-civilizados. Traz 

ainda ricas e interessantes imagens sobre o trabalho. Ja na unidade II, o capitulo 6 

menciona a riqueza alcanqada pelas elites europeias as custas do sofrimento e da 

explorafao africana no processo imperialista e o processo de independencia da Africa 

apos o termino da Segunda Guerra Mundial e este espaqo como de guerras. Devemos ter o 

cuidado para nao trabalhar com generalizaqoes, a Africa nao e somente um espaqo de 

guerras, mas, um espafo onde existe uma diversidade cultural singular. O livro traz 

indicaqoes de filmes e documentarios, um glossario final e trechos de documentos
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diversos, incentivando a pesquisa em outras fontes como livros e sites, proporcionando o 

trabalho em grupo e instigando a discussao em sala de aula.

O quarto livro quc analisci foi “Historia: trabalho, cultura c poder na 

sociedade brasileira -  ontem e hoje” com autoria de Adriana Dellagostino, Edimeri 

Stadler Vasco e Sdrgio Aguilar Silva, c o tercciro de Ires volumes indicados para o ensino 

medio, do ano de 2005, tem sua divisao em unidades e capitulos com o mesmo tamanho e 

diferencial do trabalho com tematicas como o livro citado anteriormente. Na unidade I o 

capitulo 1 vem nos afirmar que a Africa tenha “dado origem” aos indios brasileiros 

enquanto que, no capitulo 2, serviu como fomecedora de escravos pela vantagem, em 

numero, de negros escravos obtidos das guerras intertribais e do alto lucro para os cofres 

portugueses e dos negros como mais uma mercadoria a ser comercializada nas terras da 

Colonia Portuguesa na America e que serviria de base para a economia a<?ucareira 

colonial. Ja o capitulo 3 alem de trazer a Africa como local de obten^ao de cativos para 

sustentar o trafico negreiro, traz atenpao para as diversas regioes e a diversidade cultural 

de linguas, crenpas e costumes presentes nos reinos africanos, neste momento imagens de 

diferentes tipos etnicos se faz gravado ao lado do texto, fixando melhor a diversidade 

etnica dos africanos. A cor da pele ainda contribuiu para o enraizamento cultural do 

preconceito social, questionamentos que persistiram ao longo dos seculos e que ainda 

fazem parte de nossa sociedade. Os negros na Colonia Portuguesa resistiram de varias 

formas contra a escravidao, desde reatpoes organizadas as rcsistencias do dia-a-dia. Ao 

final do capitulo traz a explica9ao do porque do Dia Nacional da Consciencia Negra 

(importantc pcrccbcrmos isto, pois, a maioria dos livros didaticos trazem apenas as 

informa9oes sem questionar nem explicar como e por quc ocorre, para melhor 

entendimento dos alunos) e indica9oes especificas de livros e fdmes sobre os negros, o 

escravismo, os abolicionistas, Palmares e de sites sobre o mundo destes.

Na unidade II o capitulo 4 traz a aceitapao da Igreja Catolica para com a 

escravidao negra pelo fato de nao terem como religiao oficial o Cristianismo, a Africa e 

tida como um lugar de cumprimento de penas para criminosos da Colonia. E o capitulo 6 

nos traz aspect.os da cultura africana, suas assimila9oes e resistencias na Colonia
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Portuguesa, a mescla cultural que nao ocorreu de forma tao harmonica e pacifica quanto 

alguns possam imaginar, porem, foram culturas que serviram para formar a cultura 

brasileira. Um sincretismo religioso que nos atinge ate hoje em festas, dantpas, ritos e 

musicas, entre outros aspectos, enfim, um hibridismo que nao sabemos onde comefa nem 

termina. Neste caso, os autores comentam sobre o hibridismo, a mistura que houve em 

nossa identidade e cultura nacional.

O quinto e ultimo livro que analisei foi “Historia para o Ensino Medio”, 

autoria de Claudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo, do ano de 2006, e que permite com que 

os alunos/leitores saibam que devemos trabalhar com possibilidades e olhar o passado 

com base em problemas e indagaijoes postas pelo presente, levar em consideraipao os 

diferentes pontos de vistas, discursos e interesses dos historiadores e autores de textos e 

livros. Esse livro didatico e dividido em Pre-historia, unidades e capitulos. Na primeira 

parte — Pre-historia — a Africa aparece como localidade onde ocorreu o surgimento dos 

primeiros hominideos ha mais de 4 milhoes e onde encontrou-se vestigios do homo 

erectus. Na unidade I, capitulo 1, a Africa aparece como localizagao geografica e regiao 

que possuia rotas e entrepostos comerciais de povos da Antiguidade e, nos capitulos 4 e 5, 

e citada apenas como localizapao geografica. Ja na unidade II, o capitulo 7 relaciona 

escravos aos africanos negros. Na unidade III, o capitulo 11 traz a Africa como a regiao 

de chegada das primeiras viagens portuguesas na expansao maritima e a primeira a ser 

colonizada, enquanto que o capitulo 13 fala da rota africana com um comcrcio rcntavel c 

a aplicafao dc mao-de-obra escrava africana nas lavouras de cana-dc-a9ucar na costa 

africana e depois na Colonia Portuguesa na America, a Africa como ja  tendo a pratica da 

escravidao, o trafico negrciro como um empreendimento lucrativo, as pessimas condi^oes 

de viagens a que eram submetidos os negros na saida for?ada da Africa, o escravismo 

como base da economia colonial, as resistencias contra as condi9oes precarias de vida 

quando aqui chegavam e a data de comemora9ao do Dia da Consciencia Negra. Ao final 

do capitulo aponta pesquisas sobre os negros e questoes para reflexao e indaga9oes sobre 

o tema e como cle e tratado atualmcntc, nos dando varias possibilidades para entcndcmios 

melhor o porque desta tematica ser tao delicada de se trabalhar.
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No capitulo 17 a regiao africana aparccc apcnas como lomecedora de mao- 

de-obra cscrava, escravos quc cram trocados por produtos como aguardente, tabaco e 

rapadura, enquanto que no 20, a regiao passa a ter colonias inglesas, entre outras. Na 

unidade IV os capitulos 26 e 30 trazem os negros apenas como escravos, acrescido a este 

ultimo, a aboli9ao da escravatura para a constru9ao do Estado brasileiro, os negros como 

participantes de revoltas regenciais e a continuidade da exclusao social e politica dos 

mesmos na transi9ao para o Segundo Reinado. No capitulo 31 volta a ser mencionada a 

mao-de-obra escrava e as leis durante o Segundo Reinado para extinguir o trafico 

negreiro. Ja o capitulo 32 o imperialism© atinge areas como a Africa onde os brancos se 

viam obrigados a levar a fe aos “infieis”, uma missao civilizadora para os ditos 

“selvagens”.

A unidade V traz no capitulo 35 a liberta9§o dos escravos um ano antes da 

proclama9ao da Republica (e como se apos isto todos os negros desaparecessem do 

Brasil), esta traria a igualdade para todos. Contudo, as desigualdades continuaram e 

permanecem ate os dias atuais. Os capitulos 35, 38 e 39 trazem a Africa como localiza9ao 

geografica, acrescido ao 39 de que a Era Vargas convocou os negros para participarem da 

Segunda Guerra. No capitulo 41, as ex-colonias africanas vao ser palco de inumeras 

guerras para conseguirem suas independencias gra9as a decadencia europeia no pos- 

guerra e, ainda assim, uma minoria branca africana vai lutar pelo poder politico e 

economico dentro da propria Africa. O capitulo 43 vem falar da nova ordem mundial, da 

dcsigualdadc c exclusao social quc cla provoca. As informa90cs contidas ncssc livro 

didatico nao condizem exatamente com seu ano, parece que foi concluido antes, 

culminando por omitir alguns temas como as elei9oes presidenciais do Brasil no ano de 

2002.

Algo que pude perceber em comum nos livros didaticos analisados e que os 

negros simplesmente desaparecem da historia, em especial da Historia Brasileira, apos a 

proclamapao da Republica, predomina uma historia politica e economica de nosso pais, 

exceto quando se fala em Semana de Arte Modema e nos movimentos musicais no 

periodo do Regime Militar, esquecem de temas como as influencias na musica modema.
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nos aspectos religiosos e as desigualdades sociais e preconceitos que atingem nossa 

socicdadc atual.
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CONSIDERAQOES FINAIS

Ao falarmos em Africa ou em negros lembramos sempre de escravidao. Esta 

e a imagem que passamos a ter em nossas mentes, especialmente quando chegamos ao 

Ensino Medio e vivemos uma fase mais complexa de descobertas e entendimentos, e 

quando come9amos a viver etapas de convivencia ate entao desconhecidas, formamos 

novas opinioes sobre nos mesmos, os outros e a relaqao que temos com a sociedade na 

qual estamos inscridos. As imagens, historias e representa9oes que nos sao apresentadas 

passam a cristalizar-se mais c mais em nossa mentc e a influenciar aquilo que achamos ou 

deixamos de achar cm rcla9ao a qualquer assunto que nos e posto.

Nos, professores, querendo ou nao, somos formadores de opinioes ao 

apresentarmos a nossos alunos os mais variados temas, reflcxocs e questionamentos sobre 

as diversas tematicas que os envoivem na sociedade, ja que fazem parte da Historia, sao 

influenciados por ela ao mesmo tempo que influenciam. Quando estamos no Ensino 

Fundamental nao percebemos a grandeza daquilo que nos e mostrado na mesma 

intensidade de quando estamos no Ensino Medio, por ja termos uma maior vivencia de 

mundo. Devemos rcfletir, e fazer com que nossos alunos tambem fa9am este ato de 

reflexao, sobre o modo como as historias e as representa9oes chegam ate nos, sobre quern 

as escreve, quern e como as veiculam e que interesses tern sobre determinada causa.

A partir do sancionamento da Lei 10639 de janeiro de 2003, tomando 

obrigatorio o' ensino da Flistoria da Africa e dos afficanos nas escolas, a luta dos negros 

no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na forma9ao da sociedade nacional, tivemos 

a curiosidade de perceber se isto estava ocorrendo na pratica, ja que a Lei e valida para 

estabelecimentos publicos e privados, por meio do modo mais acessivel para nossos 

alunos, que e o livro didatico e de desenvolver uma melhor maneira de se trabalhar com 

esses temas em sala de aula. Dentro das perspectivas de analises pudemos perceber o 

quanto as historias e representa9oes sobre os negros estao cristalizadas nos livros 

didaticos, trazendo um diferencial em um livro didatico ou outro (e isto e interessante 

para que possam ocorrer melhoras nas formas de ver e ensinar). Contudo, ainda sao
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poucos os livros que trazem uma proposta diferente que e colocada em pratica no decorrer 

do livro. Trazem diferenqas no corpo do texto, nos textos complementares ou a partir de 

imagens e gravuras, porem, em alguns poucos capitulos, nao o suficiente para abarcar o 

que propoc a Lei 10639/03.

Na tentativa de desenvolver uma melhor forma de se trabalhar os temas 

propostos pela Lei 10639/03, e ja  mencionados anteriormente, em sala de aula por nos 

que ja atuamos nas mesmas e enfrentamos dificuldades em relaqao a temas como esses, 

pois, fomos habituados com uma historiografia tradicional que coloca os negros sempre 

como escravos; reconhecer e trabalhar outras historias sobre a Africa e os afficanos e a 

importancia que tiveram na formaqao da sociedade brasileira tal como a reconhecemos 

hoje ainda e um pouco complexo. Para melhor percebermos flz a analise de um livro 

didatico intitulado “Uma historia do negro no Brasil”, que ja diferencia-se no titulo por 

trazer uma das diversas historias contadas sobre os negros, e que nos faz perceber uma 

boa forma de trabalhar este e qualquer outro tema, mostrar-nos que qualquer historia tern 

sempre, no minimo, duas versoes.

Devemos romper com as cristalizagoes ocorridas nas historias e 

representaqoes sobre os negros, trabalhar com imagens para que os alunos vejam e 

entendam que eles tinham historias antes do contato com os europeus, como eram suas 

vidas na Africa, como passou a ser seu cotidiano aqui em nosso pais quando ainda era 

colonia portuguesa, como viviam, o que e como faziam, o que comiam, o processo de 

hibridizafao cultural, o sincrctismo religioso, as influcncias nas dan£as c musicas, enilm, 

tudo aquilo que pudesse fazer parte da vida dos negros. Imagens essas de diversos 

pintores e fotografias de varios anos para que possam presenciar varias possibilidades e 

perceberem as varias historias que construiram os negros e os formaram, inserindo-os de 

inumeras formas em nossa sociedade.

Alem das imagens e de gravuras, podemos trabalhar tambem usando a 

literatura de viajantes e moradores da epoca e aquela que mais tarde viria a ser escrita por 

descendentes de negros, servindo tambem de revela9ao do cotidiano dos negros. Mostrar 

aos nossos alunos que os negros nao acabam ou vao embora com o fim da Monarquia,
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pelo contrario, eles passam cada vez mais a ter vez e voz na nossa sociedade em revoltas 

como em Canudos e no Rio de Janeiro, denunciando a situa9ao social, economica e 

politica na qual se encontravam. Como houve resistencias e militancia em busca de 

melhores condi9oes de vida, com o Movimento Negro em nosso pais, que as 

desigualdades e preconceitos continuam, mas que os negros tambem tiveram e tern 

importancia na constru9ao da nossa sociedade como qualquer outro povo que aqui habite 

ou tenha habitado. Enfim, acreditamos que a melhor forma de se trabalhar esse tema em 

sala de aula e nao omitindo as varias historias sobre os negros, um dos povos que 

construiram a historia da na9ao brasilcira.
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