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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O referido trabalho cientifico onde tecemos reflexoes sobre o preconceito temas 

transversals que tem por tema afro-descendencia e diversidade racial: Refiexao sobre 

uma escola inclusiva. Desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

"Matilde de Castro Bandeira", Pombal - PB com os seguintes objetivos. Analisar os 

reflexos e descobrimento da lei n° 10.639/03 na escola, atraves da pratica de seus 

principals agentes: educadores e educando. Identificar os principals fatores que 

dificultam os professores a tratar de assuntos relacionados ao preconceito e afro-

descendencia na escola. Temos como metodologia o estudo de casa, as observacoes, as 

aplicacoes dos questionarios para aluno, professores e gestores. Onde abordam o 

conhecimento de questoes relacionadas a etica, solidariedade e o preconceito contra o 

negro, hoje sabemos que existem varias leis envolvendo os termos afrodeseendencia e a 

historia do negro no Brasil. Os PCNs apontam para os valores praticos do conceito de 

desigualdade swocial, rompendo com o silencio e a indiferenca as diversidades 

presentes no campo escolar. 

Palavras-chave: Afro descendencia, diversidade racial, inclusao, preconceito. 
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I N T R O D U E A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho monografico e uma exigencia do curso de Formacao de Professores, 

Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Federal de Campina Grande, onde sera 

desenvolvido na Escola Municipal do Ensino Fundamental "Matilde de Castro Bandeira" 

no Bairro Vida Nova, Pombal - PB, Tendo como tema afro descendencia e diversidade 

racial: Reflexao sobre uma escola inclusiva. 

Costuma-se dizer que ao contrario de outros imigrantes os africanos nao chegaram ao 

Brasil. Foram trazidos, essa foi as concepcoes que durante muito tempo o estudo da 

Histona e o livro nos ensinou da chegada dos africanos ao Brasil 

Hoje, a historia tern como objetivo estudar a origem e o desenvolvimento das sociedades 

human as, o papel que o negro desempenhou quando foram trazidos para o Brasil. A 

formacoes das sociedades, as lutas e sua resistencia, que de certa forma foi ftcando 

esquecido pela historia, pelos hvros que relatava a histona dos africanos resumidamente. 

Reconhecer a historia de vida e sua contribuicao para o desenvolvimento da nossa cultura 

trazida pelos africanos, e que ainda hoje permanecc presente na nossa socicdade, e 

enaltecer a mental idade, e buscar relacoes, e ten tar cap tar o sentido das grandes mudancas 

nos grupos e da humanidade. O conhecimento e a compreensao sobre questoes de eticas, 

solidariedade e o preconceito e tema que o professor pode trabalhar em sal a de aula 

abordando a verdadeira histona do negro. Ja que ela e a base de origem e geracoes do povo 

brasileiro. 

Muitas vezes a falta de informacoes nao permite aos alunos conhecer melhor a historia e 

vinda dos escravos para o Brasil sua contribuicao no desenvolvimento industrial do pais, da 

importancia da cultura dos costumes, que mesmo estando um pouco esquecido foi e ainda 

continua sendo import ante para nossa sociedade. 

Trazidos da Africa para o Brasil, para trabalhar em trabalhos escravos, os negros passaram 

a lutar por melhores condicdes de trabalho, formaram grupos juntando-se a outros negros. 
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Apesar de muita luta pelo direito de viver livre, foi somente a partir de 1880 que surgiu a 

pnmeira lei, que seria assinada pela princesa Isabel, onde torn aria todos os escravos livres, 

dando-lhes assim o direito de viver livre em liberdade para lutar pelos direitos como 

cidadaos. 

Com o passar dos tempos a populacao negra no Brasil foi aumentando, e hoje a segunda 

metade da populacao e negra, mesmo assim o negro nao consegue produzir um quadra 

posittvo, os indices da desigualdade e bastante assustador. Para se ter uma ideia ate pouco 

tempo o Estado Brasileiro nao incorporava na sociedade as categorias do racismo e 

discriminacao racial, para explicar o fato que os negros responderam pelos mais baixos 

indices de desenvolvimento humano, e os brancos os mais elevados. 

Esse indice negativo obriga o Estado a formar mais politicas publicas de combate as 

desigualdades sociais e educacionais, criando em 9 de Janeiro de 2003 a lei n° 10.639 

atendendo a lei de diretrizes e bases da educacao nacional, a obrigatoriedade do ensino de 

historia e cultura africanas e afro-brasileiras. Hoje existem varias leis, envolvendo os 

termos afro-descendencia e a historia do negro no Brasil. Os PCNs apontam para os valores 

praticos do conceito de desigualdade social, rompendo como o silencio e a indiferenca as 

diversidades presentes no campo escolar. Segundo os PCNs os termos de natureza etica, 

bem como a qualidade de mformacoes sobre aspectos de diversidade humanos tanto fisicos, 

biologicas, social e cultural sao import antes para as inclusoes e o desenvolvimento de uma 

sociedade igualitaria. 

O objetivo geral desse trabalho e analisar os reflexos e descobrimentos da lei n° 10.639/03 

na escola, atraves dapratica de seus principals agentes. educadores e educando. 

Objetivos especificos. Analisar o comportamento dos alunos em relacao ao tema 

preconceito, na sala de aula;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analisar quais os conceitos positivos e negatives sobre a afro 

descendencia na sala de aula; Identificar os principais fato res que dificultam o professor a 

tratar de assuntos relacionados ao preconceito e afro-descendencia na escola; Venficar a 

metodologia usada pelo professor e sua contribuicao ao aprendizado de atividades ericas e 
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solidarias. Identificar a existencia de disciplinas Historia e africana e afro-brasileira no 

curriculo da escola pesquisada. 

A metodologia utilizada foi o estudo do caso, as observacoes que foram feitas em sala de 

aula e trabalhamos tambem atraves dos questionarios que foram aplieados com a gestora, 

quatro professoras e com vinte alunos do 2° ano da Escola Municipal "Matilde de Castro 

Bandeira" Pombai - PB. 

O presente trabalho esta dividido em capitulo. No primeiro capitulo iniciamos falando do 

resgate historico da afro-descendencia no Brasil. Ja no segundo capitulo falaremos das 

relacoes existentes entre afro-descendencia e praticas escolares bem como os principals 

conceitos para o estudo da afro-descendencia. E no terceiro capitulo abordaremos a questao 

dos PCNs inclusao da escola. E no quarto capitulo encontra-se o percurso metodologico da 

pesquisa, bem como a caracterizacao da escola e as analises dos questionarios dos gestores, 

professores e alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Matilde de Castro 

Bandeira". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAPITULO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R E S G A T E H 1 S T O R I C O DA A F R O D E S C E N D E N C I A NO B R A S I L 

Tendo como ponto de parti da a indagacao sobre o real valor da historia do negro, 

principalmente da Africa, ela comeca bem antes da abolicao dos escravos, ou seja, dos 

seculos XV e X V I 

Se pararmos para pensar sobre a verdadeira historia do negro ela comeca desde o 

surgimento ate a colonizacao da Africa em 1800. Desde entao a Africa criou a sua origem 

em cima de uma cultura riquissima que ainda hoje esta presente no nosso meio, mesmo 

ainda tao pouco valonzada. 

Com o passar do tempo nos seculos XVIII e XIX tomada pelas ideias preconcebidas e ja 

preconceituosas os europeus achavam que a sociedade africana nao tinha capacidade para 

desenvolver dentro da sociedade europeia padroes de comportamento e conhecimento 

suficiente para o crescimento da Europa, e que a sociedade negra apesar da sua historia e da 

riqueza de cultura, era considerado sem historia, sem civilizacao. 

Na verdade o negro da Africa alem de criar a sua propria cultura, construiu tambem alguns 

rein ados, obra arabe, que serviu para a organ izacSo da sua sociedade, tanto cultura como 

economica e tambem familia. 

Assim com essa visao que os africanos nao serviam para atender os seus padroes, os 

europeus comecaram a trazcr os negros para trabalhar como escravos, colocados em poroes 

dos navios e transportados em condicoes desumanas muito desses escravos nao conseguia 

suportar toda a viagem devido os maus tratos, por doencas, pnncipalmente por epidemias, a 

maiona morreram e depois de mortos eram jogados no mar. 

Depois de varios meses no alto mar eles eram comprados por senhores fazendeiros para 

trabalhar em plantio de cafe, da cana de acucar e em outras atividades. As mulheres 
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trabalhavam como mucamba nas casas dos senhores onde muitas vezes criavam os filhos 

dos patroes. 

Esse si sterna escravista durou longos anos, durante muito tempo os negros trabalhavam 

como escravos para aumentar a economia do pais, atraves de trabalho desumano. As 

mulheres negras eram obrigadas a servi os senhores, onde sofiia violencia, passavam dias 

em troncos expostas a sol forte, passando sede e fome. Nao suportando mais tanta violencia 

muitos desses negros fugiam das fazendas a procura de liberdade, e assim comecaram a 

surgi os quilombos, mas a maioria era cacado e trazido de volta. 

Mesmo com todo sofrimento muito desses negros consagraram a sua historia de luta por 

nao aceitar a escravidao como Anastacia, por ser uma negra bonita foi perseguida e morta 

por varios senhores de fazendas. Anastacia foi obrigada a usar uma mascara no rosto, por 

quase toda a sua vida. 

A mulher negra sempre teve seu papel muito importante na luta contra a escravidao, muitas 

dessas mulheres lutaram. nos quilombos, onde se tornavam Hderes desses quilombos devido 

a sua forca de luta. 

Como rainha Nzinga que muito lutou para ter o seu povo libertado na Africa ocidental, 

Dandara outro exemplo de mulher que lutou para ver o fim do regime escravista no seculo 

XVII .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Entre varios outros nomes como Chic a da Silva, Lixzia Mahwin e Lib a Gonzales, foi 

a principal fundadora e inovadora do movimento negro umficado no ano de 1978. Ess as 

mulheres foram exemplo da forca feminina na histona tanto da Africa como do regime 

escravista no Brasil. 

Consideradas ate hoje pela historia da escravidao como guerreiras, elas fizeram historia por 

lutar ao lado do seu povo dentro dos quilombos ate a morte. Diferentes das historias em que 

muitos livros colocam a respeito da historia do negro, onde o primeiro aspecto era a mao de 

obra escrava. Os negros tambem desempenharam o seu papel mesmo sen do sofrido muito 

preconceito. 
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Com a lei Aurea que torn ana os escravos livres varios negros ainda conseguiram lutar pelos 

seus direitos, mesmo debaixo de muito preconceito alguns desses nomes como Abdias do 

Nascimento, Aleijadinho, Andre Rebolsa entre outros como: Cruz e Sousa, Joao Candido, 

Luiz Goma, Mario de Andrade, Mestre Bimba, Mestre Didi, Mestre Pastinha, Professor 

Milton santos e Zumbi que desde cedo aprendeu a lutar pelos seus direitos, de viver livres e 

dignamente, juntamente com outros escravos tomou-se lider nos quilombos, durante muito 

tempo os negros viveram em total regime de escravidao. Mas o que nao podemos esquecer 

e que nao foram so os negros a ser escravos do trabalho os indios tambem foram cativos 

dos Portugueses, ou seja, com a chegada dos Portugueses ao Brasil os indios tambem foram 

obrigados a trabalhar na explora^ao de terras. 

Como nao eram acostumados a trabalhar em trabalhos pesados logo os indios tambem 

comecaram a fugir dos Portugueses sendo eles tambem cacados e mortos por cles e fuzis, 

muitos indios adquiriram van as doencas como a gripe e outras doencas, trazidas pelos 

prop nos europeus. 

Essas lutas frisaram uma consequencia gravissima que foi a reducao dos indios e a busca 

dos africanos para substituir o trabalho escmvo. Todo esse trabalhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tinha um objctivo o 

aumento da producao de renda. Foi ai que surgiu a primeira semana de estudos sobre a 

historia da Africa. Osvaldo Rafael, escolhido para falar da histona do Brasil, logo veio o 

interesse pela historia da Africa, mesmo com pouco recurso. 

A partir do ano de 1990, Osvaldo Rafael retornou o estudo da historia da Africa, dispondo 

de novas informacOes e com mais recursos para estudar sobre a Africa tinha se tornado 

mats facil e interessante. Levou a historia da Africa a diversos meios de ensino e 

escolaridade principalmente nas periferias o que levou a concluir que duas atitudes tinham 

si do comuns a todos os grupos, uma del as era a perplexidade diante da riqueza impensavel 

na sociedade brasileira sobre as sociedades africanas, a outra era a resistencia. 

14 



A dificuldade maior nao estaria em estudar a historia da Africa, nem tao pouco os recursos 

o maior desafio que o negro enfrentou desde quando chegou ao Brasil ate os tempos de hoje 

foi o preconceito que desde entao dominou europeus a ponto de nao enxergar a capacidade 

desenvolvida pela comunidade afncana. 

Pouco se sabia da historia da Africa seu povo, a sua cultura, a imagem que se tern do negro 

foi somente a do escravo, naquele tempo pouca importancia se dava a historia da Africa, 

por causa da sua pele escura o negro sempre foi comparado como diferente dos povos 

brancos. A verdade e que ate hoje o preconceito ainda continua o negro sempre foi 

comparado ao que era ruim. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] sao mais tarroes e mais predispostos ao desespero e ao desanimo do que os 

das outras duas racas. Os Angicos sao mais altos e mais bem feitos; tem no rosto 

menor numero de tracos africanos; s3o mais corajosos, mas astutos e apreciam 

mais a liberdade. E precise trata-los parucuiarmente bem, se nSo deseja ve-los 

fugir ou se revoltarem (...) os mongolos sao os menos estimados; sao em geral 

pequertos, fracos, muito feios, preguicosos e desaniniados; sua cor tende para o 

marrom e sao os que se compram mais barato. (MATTOS 2007, p.l 15) 

Mesmo depois de livres os negros enfrentavam varios problemas, para ingressar no 

mercado de trabalho livre. O preconceito por parte da elite branca dificultava ainda. mas a 

entrada do negro no mercado de trabalho, para piorar ainda a situacao o governo 

republicano tratou de criar uma campanha de branqueamento. 

O que tornou ainda mais dificil o negro conquistar qualquer tipo de trabalho. Tratado pela 

elite brasileira como selvagem de "carater barbaro", para muitos brancos os negros tinham 

que ser abolidos da sociedade e ate mesmo do pais. 

Grande parte desse preconceito partiu do proprio govemo ao destinar recursos para a 

imigracao europeia, os negros ©ram excluidos da sociedade sendo assim obrigados a 

trabalhar nas tarefas mais penosas e de pouca qualificacao, trabalhando muito e ganhando 

muito pouco, os negros aos poucos foram sendo deixados de lado, nao so dentro do 

mercado de trabalho, mas sim esquecido tambem geograficamente. 
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Com pouca expectativa de vida e baixos s alarms, os negros passaram a ocupar as regioes, 

mais pobres das periferias nas grandes cidades, em pequenas casas nos bairros afastados, 

sem saneamento basico com pouca condicao de higiene, vivendo de forma desumana, o 

negro vivia com pouca expectativa de vida, com o avanco do desenvolvimento economic© 

principalmente nas grandes cidades a exemplo de Sao Paulo, o seculo XX garantiu a classe 

operaria e media em especial os negros, mas esperanca mesmo ainda sendo os brancos os 

donos dos melhores trabalhos e a maioria no mercado. O negro tambem esta conseguindo 

melhorar a sua condicao de vida. Logo eles passaram a trabalhar em indiistrias, ferrovias, 

onde era considerado naquele tempo o setor que mais empregava. 

Formado em jomalismo, musicos, advogados, Literates e funcionarios publicos, os 

europeus come9aram a cobrar do governo brasileiro, melhores condicoes de trabalho com 

isso formaram grupos de movimentos que ganhou apoio do anarquismo e socialismo, 

colocando-se contra o governo. Passando a ser minona, a classe branca percebeu que 

tambem precisana da forca do negro para poder derrubar o govemo. Juntos e dispostos a 

lutarem pelos seus direitos os emigrantes europeus juntaram-se aos negros, varios negros 

passaram a ser lideres dos movimentos. Divulgado em alguns jomais, criado pela propria 

populacao negra o movimento cresceu de tal maneira que foram criadas associates de 

trabalhadores, tendo como fundador um lider negro, chamado Salvador de Paula 

Outro exemplo foi Eugenio Wauswit nas decadas de 20 de forma mais organizada, e mais 

rigorosa os imigrantes, foram ficando esquecidos pelos empregadores e pelo govemo. Logo 

surgiram oportunidades de empregos a classe pobre, assim mais negra adenu aos 

movimentos se organizavam em associates, onde o principal objetivo era celebrar a sua 

cultura, atraves da musica, que sempre foi o ponto forte da comunidade negra 

principalmente nos terreiros. 

Dessas reunioes foram surgindo os grupos carnavalescos o que hoje chamamos de escolas 

de samba, consideradas azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA maior festa popular do Brasil. Os negros sempre sentiam 

dificuldades de divulgar as suas festas, a imprensa brasileira nao dava muito espaco para os 

negros, nao tinham o direito de reivindicar melhoramento para a populacao. 
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Esse tipo de preconceito so serviu para dar mais fore as ao negro, o que seria, mas uma 

conquista da classe negra, passando assim a criar o seu proprio jomal. Dono dos propnos 

jomais o negro passou a divulgar mais a sua cultura, a lutar com mais liberdade pelo direito 

de igualdade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[.,.] A danca habitual dos negro sempre foi o batuquc. Apenas se reunem alguns 

negros e logo se ouve a batida eoordenada das maos; e o sinal da ehainada e de 

provocacao a danca. O batuque e dirigido por um figurante; causando certos 

movimentos do corpo que talvez parecam demasiado expressivos; sao 

principalmente as aneas que se agitam; unquanto o dancarino faz estalar a lingua 

e os dedos, acompanhando um canto monotono, os outros la/em circulo em volta 

dele e repetemo retrao. (MAI TOS 2007,p. 178) 

Uma danca encantada pelos negros o batuque sempre foi um ponto forte da danca dos 

escravos, principalmente nos domingos, feriados e festas religiosas, os escravos ao lado de 

outras pessoas, saiam das propriedades e se deslocaram para os centros das ruas dancando e 

festejando os seus costumes e manifestacoes das suas culturas, 

O batuque era uma caracteristica forte das manifestacoes dos escravos. Pois era uma danca 

de movimentos leves. Ha varios relatos sobre o batuque, cronistas, viajantes e ate mesmo os 

religiosos que passaram no Brasil no seculo XIX diziam que entre o batuque a algumas 

dancas da Africa havia grandes semelhancas, principalmente no Congo e Angola. Aqui no 

Brasil o batuque tinha grande infiuencia da religiao catolica a ser valorizada em rituais e 

festas tinham grandes influencias com o mundo espintual. 

Existia tambem varias outras manifestacoes culturais influenciando as rodas musicais que 

os africanos praticavam e o caso do lundu e o samba. O lundu, tambem dancada pelos 

Portugueses, ao som de violoes, por um ou mais pares "[. . .] acontece muitas vezes que os 

negros dancaram sem parar noites inteiras escolhendo por isso, de preferencia, os sab ados e 

as vesperas dos dois dias santos." (RUGENDAS,2007 p.79). 

Desde quando chegaram ao Brasil os escravos nao trouxeram somente as dancas, os ritmos. 

Eles eram contatados para o trabalho domestico no interior dos casaroes dos engenhos. A 

infiuencia africanana culmanabrasileira, o modo de preparar essas refeicoes ganharia cada 

vez mais a confianca dos senhores das fazendas o que atraiu tambem era a variedades dos 
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aiimentos, como o azeite de deride, a banana, o cafe, a pimenta malagueta, o oleo de 

amendoim, a abobora, o quiabo, entre outros como a farinha de mandioca usada 

antigamente no s engenhos para fazer bijus. 

Uma heranca que ainda hoje esta presente no nosso dia a dia, como por exemplo, a tapioca 

feita da farinha de mandioca, produto muito utilizado pelos negros antigamente. 

Devido o Brasil ser um pais, com diversos grupos sociais, a relacao de cor e de raca desses 

povos deu ao Brasil grande infiuencia na cultura, nos costumes e principalmente na nossa 

religiao o que de certa forma dividiu a crenca de cada um, e assim surgiu o islamismo, onde 

os africanos mulcumanos por chegaremzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a maior numero, mudando di ret amen te para o 

estado da Bahia, esses mulcumanos religiosos ficaram conhecidos como males por 

utilizarem na sua religiao como amuletos patuas ou bolsas de mandigas. 

O que era considerado comum na Africa Ocidental no Brasil era proibido, existia o calundu 

is so era representado pelos curandeiros, onde eles usavam varios tipos de ervas para ajudar 

a fazer adivinhacoes e possessoes. Os curandeiros tinham grandes infiuencia na 

comunidade, eles eram considerados import antes lideres religiosos. Esses curandeiros 

sofriam grandes perseguicoes das autoridades locais. 

O candomble tern suas primeiras influencias no Brasil no seculo XIX. No candomble as 

pessoas se juntavam e praticavam os seus rituais em formas de oferenda. Tinha tambem as 

irmandades religiosas dos homens de cor e a festa de reis e rainhas negras, era outro tipo de 

religiao que os africanos praticavam em fonna de organiza^ao logo surgiram varios outros 

tipos de irmandades, no Brasil na verdade as irmandades, na Africa, por exemplo, muitos 

africanos principalmente da regiao do Congo-Angola, as irmandades catolicas na Africa, 

devidas o contato com a doutrina catolica a existencia de alguns reinos do catolicismo. O 

catolicismo teve um import ante papel nas irmandades catolicas, pois foi atraves do 

catolicismo que se criou a irmandade Nossa Senhora do Rosario. 

Como podemos notar ao longo das decadas a cultura da Africa sempre foi e ainda e uma 

forte infiuencia o povo africano pouco a pouco ajuda a construir o nosso pais. Ao contrario 
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do que pensava os imigrantes europeus, levados a trabalhar como cativos em varias 

atividades esses escravos sofreram barbaridades corn o sistema escravista. 

Apesar dos obstaculos, os africanos e seus descendentes ainda encontraram form as de se 

organizar e manifestar suas culturas, como as congadas, os maracatus e a capoeiras era o 

jeito que os negros achavam para lutar contra a discriminacao e a segregacao racial. Essa 

infiuencia tambem dava inicio a novas criacoes como os afoxes e blocos afros, os generos 

musicals, maxixe e samba, o atual mo vi men to hip hop, formado assim, o que chamamos 

hoje de cultura afro-brasileira. Hoje consideramos parte integrante da cultura brasileira. 

Toda essa luta dos africanos de preservacao de seus costumes, para que toda a sua cultura 

nao fosse esquecida pela sociedade, e principalmente a luta contra a discriminacao, 

transformou a sociedade. 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Africa ultimamente esta dividida cm tres grandes areas: ocidcntal, centro-
ocidental e oriental, Africa ocidcntal compreende os temtorios entre os nos 
Senegal e Groes. Ja a area centro-ocidental se estende o rio Congo e o rio Cuanza, 

e linalmente a oriental que abrange os territories entre os rios Limpopo e 

Zambeze (MATTOS 2007); 

Devido a morar as margens dos rios o povo desse continente comecou a desenvolver a 

agricultura, eles tambem pescavam e cacavam e comecaram a se organizar em aldeias. Uma 

heranca ate hoje conservada por eles. 
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2° CAPITULO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A F R O D E S C E N D E N C I A E P R A T I C A S E S C O L A R E S 

E comum se ouvir que na minha escola nao existem preconceitos. A escola tern como 

obrigacao preparar seu aluno para que ele possa desenvolver na sociedade o seu papel de 

cidadao, e o mais importante e saber que sao pessoas que tern direito a uma vida digna, 

tanto socialmente como economicamente, mdependente da sua cor, raca, sexo ou religiao. 

Atualmente a escola tern o papel importante na educacao que e incluir na escola todas as 

classes sociais, o que era diferente de antigamente, onde a educacao era voltada somente 

para a elite. A discriminacao era tanto, que mesmo tendo direito, nao era todos que tinha 

acesso a escola. 

E bem verdade que a escola esta incluindo o aluno, mas sera que ela tem uma educacao de 

inclusSo voltada para crianca pobre, negra e tambem deficiente, que tipo de educacao e 

oferecido a esses pequenos cidadaos. Os conteudos estao ajudando na aprendizagem dos 

alunos, eles estao sendo tratada igualmente pelo professor, a escola desenvolve projetos que 

possa beneficiar os alunos. 

Ao incorporar no seu cotidiano estrategias que completem as necessidades especificas de 

seus alunos todo profissional estara evitando quer as crian9as negras passem por 

constrangimentos do preconceito, o der ser comparado com apelidos relacionados a sua cor. 

A expressao usada por outros coleguinhas, deixa na cnanca o sentimento de incapacidade, 

comparar a crianca de pele branca ao que e bom e bonito e outra forma preconceituosa 

contra a classe negra. Ao educar uma crianca o educador deve pensar no que essa cnanca 

ira se transformar futuramente, ou seja, a boa conduta da crianca ajudando a ele a ser 

defensor dos seus direitos. 

Hoje muitas escolas e profissionais estao se envolvendo cada vez mais com a questao do 

preconceito racial. O chamado rompimento do silencio. Eles estao se preocupando cada vez 

mais com o respeito as diferencas. Em algumas essa atitude ja esta fazendo a diferenca 

incluindo os parametros curnculares nacionais, abolindo o tradicionalismo de como era 
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ensinado a historia do negro antigamente. Muitas escoias juntamente com a comunidade 

negra, estao se engajando em projetos que abre a mente e dab oportunidade para o negro no 

mercado de trabalho. 

Esse trabalho de educacao anti-racista deve comecar cedo. Na educacao infantil, o primeiro 

desafio e o entendimento da identidade. A cnanca negra precisa de ver como negra, 

aprender a respeitar a imagem que tern de si. De acordo com Bencine (2004). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] com discussdes e projetos bem elaborados, e possivel combater o preconceito 

racial que existe, sim, na escola. Esta em suas maos, professor, o sucesso dessas 

cnancas negras e brancas como alunas e cidadas. (BENCINE 2004, p.47) 

O professor deve trabalhar sugestoes no cotidiano escolar, atraves de projetos 

interdisciplinares no decorrer do ano letivo. Pode usar as datas comemorativas Brincando 

ele pode ensinar o significado de cada uma. Montar pec as de teatro, poesia, fazendo jogos e 

brincadeiras. Esses projetos contribuem muito para o desenvolvimento da cnanca 

proporciona oportunidades de pesquisa e produ^ao de texto assim como desenvolver o 

raciocinio, a criatividade e o senso critico desse aluno 

Promover atividades hisforicas, geograficas e culturais que vera auxiliar o conhecimento da 

crian9a em rela9ao a cidadania: esses projetos tambem podem auxiliar o jovem estudante 

negro na sua formacao profissional, principalmente nas escoias publicas. Ja que a questao 

social nao e uma questao do negro, mas sim da sociedade em geral. 

[...] A escola, de fato, institui a cidadania E ela o lugar as cnancas deixarn de 

pertcncer exclusivamente a familia para integrarem-se numa comunidade mais 

ampla em que individuos estao reunidos nao por vinculos de parentesco ou de 

afmidade, mas pela obrigacao de viver em comiun. A escola institui, em outras 

palavras, a coabitacio de seres diferentes sob a autoridade de uma mesma regra 

(CAM1EZ, 1991,p.33) 

A escola tern que planejar o que sera melhor para o seu aluno, e isso e valido para todas as 

classes sociais, sem nenhuma discriminacao de raca. Proibir o aluno de participar de 

tare fas, de brincadeira so porque a crianca e pobre ou negra e crime, a escola ela tern que 

sempre estimular o seu aluno. Apesar de ser o principal responsavel pela educacao da nossa 

sociedade a escola e, si so ela nao combater o racismo, a discriminacao, esse e um 
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problema de todos nos, as vezes o racismo parte da propria familia e as vezes vem do 

proprio negro, principalmente as de classes baixas, Por isso a escola precisa trabalha com a 

inclusao da familia do aluno, ou seja, o ambiente em que essa crianca convive, a 

comunidade tambem infiuencia na formacao da crianca. 

Se a cnanca vive em uma familia desestruturada, pais alcoolatras, drogados e na maioria 

desempregados, essa crianca tern a tendencia a ter baixo rendimento na escola, mas isso se 

da mais na classe negra, ja que essa populacao e marcada por poucos avancos, por 

possuirem o menor nivel de escolandade. A crianca negra e capaz de desenvolver o bom 

potencial no seu curriculo escolar. O jo vem que mora na fa vela, tern meritos proprios, 

muito deles nao estao na escola somente para comer, para baguncar a aula do professor, a 

escola tern que planejar juntamente com professores, diretores e agentes administrativos 

como ela receberao aluno. 

Os PCNs de 1998 apontam para os valores praticos do conceito de desigualdade social, 

rompendo com o silcncio, e a indifcrcnca, as diversidades presentes no campo escolar. O 

livro didatico usado pelo professor as vezes deixa na crianca o sentimento de insatisfacao, 

ou de decepcao, ja que o livro e o primeiro contato da crianca. Segundo os PCNs o livro 

didatico sobre aspectos de diversidade humana, tanto iisica, biologica, social e cultural. 

A questao do racismo no livro didatico so foi ser vista a partir dos anos noventa, por 

determinacao de alguns religiosos inclusive alguns padres negros, eles criaram um dossie, 

pois nao concordavam com a forma em que era tratada a questao racial pelos livros aonde 

chegaram a criar uma cartilha, o sonho de Talita. Em estudos feitos mais tarde concluiu que 

o livro didatico tinha um grau de infiuencia em relacao a discriminacao racial, 

principalmente nos anos 30 e 50, onde a imagem do negro era comparada a ignorancia, a 

verdade e que nenhum conta a historia real do negro. 

Desde sua chegada ao Brasil ate hoje os negros vem lutando pelo seu reconhecimento. E 

com isso o negro foi cnando a sua historia. O crescimento do negro dentro da sociedade ja 

e um dado importante, podemos ter mais tniciativas educacionais de entidades diversas, de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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trabalhadores em educacao destinados a populacao que e colocada em situacao de 

desvantagem pela situacao de pobreza que lhe sao impostas. Apesar das dificuldades 

daquela epoca e as de hoje como, a discriminacao, as desigualdades socials e raciais, na 

vida de cada um e na educacao recebida pela classe menos favorecidas acreditam que ha 

sim razoes para prosseguir lutando pela cidadania e por igualdade racial social pelo respeito 

as diferencas. 

[..,] OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grupos sociais que vivetn em eondicoes impostas de 

exploracao,dommacao discriminacao, esmagamento de idenudadc e negacao de 

direitos fundamentais, como o direito ao trabalho, terra, moradia, remuneracao 

digna, cuidados com a saude, acesso a educacao formal reconhecimento cultural e 

parucipacao politica, com desta que para a populacao negra, que entre outros 

problemas ainda enfrenta o que nos parece um fator decisive de bloqueio a sua 

participacao na sociedade: o racismo e a discriminacao racial. (NASCIMENTO, 

1999). 

Hoje no Brasil dos anos 90, os grupos que se encontram em desvantagens sociais, estao 

sendo incluidos nos programas nacionais dos direitos humanos, impostos pelo e.x-

presidente Fernando Henrique Cardoso nos anos de 1995 a 1998. Reconhecendo assim a 

existencia de desigualdades sociais e raciais em todo o pais O govemo constdera tambem a 

incrementarao de acoes afirmativas para o acesso dos negros aos cursos profissionalizantes 

e a universidade. O govemo criou o sistema de cotas, decretado na let 3524/00, que institui 

50% das cotas para estudantes da rede publica, onde 40% sao destinados a estudantes 

negros e pardos. 

Segundo pesquisa realizada com historia e estudos sociais a falta de formacao e de 

informacoes e apontada como um dos principals obstaculos para abordar temas de 

diversidades na sala de aula principalmente o preconceito racial. Para os professores 

abordar a historia do indio e o preconceito sofrido pelo nordestino sao bem mais facil do 

que falar preconceito racial sofrido pelo negro, ou seja, o professor ele pode esta than do da 

crianca a oportunidade de conhecer a sua histona, e se reconhecer como negro. Segundo 

Pinto (1998). 

[...] Importancia do professor na implantacao de qualquerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3980 visando a 

multiculturalidade e a erradicacao de atitudes diseriminat6rias, atraves do 

material didatico, do cmrricttlo. Um professor aberto c receptive a essas propostas 
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serazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um mediador eficientc dos mcsmos. tanto na tarefa de aula, como 

rcpresentante de etnias nao brancas. Obviamente, essa e uma atitude que supoe 

formagSo e rnuita inzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA("011118980 ncssc campo, que o professor se senbilize para 

essas questoes e a adquiria competencia para tratar das mesmas. (PINTO 

1998,p,46) 

Hoje o processo historico dessa construcao de conhecimento incluiu a luta para alcanear 

direitos e serem reconhecidos como e ocaso das cam ad as populares e os gmpos sociais 

marginalizados. 

Tecer reflexoes a partir do afro-brasileiro e com certeza um grande desafio que descortina 

horizontes, na musica, na arte, na poesia, na literatura, na midia, na sabcdoria popular, de 

forma que o carater cientifico nao deve negar ou repnmir as emocoes, os sentimentos e a 

forca politica e cultural presente nas atttudes, acdes e acontecimentos historicos. Primamos 

pela veracidade das informacoes, porem nao tracamos uma linha do tempo e da historia de 

mo do unidimensionai e retilineo, porque a propria historia tern continuidade e rupturas, de 

acordo com a posicao e a compreensao de quern a faz e a descreve. 

O Brasil pode ser comparado a uma grande aquarela onde o negro, o "preto" nao esta 

individualizado, mas e um componente intemo a cada uma das cores, Na formacao do 

povo, a partir principalmente das matrizes indigena, afncana e europcia ha toda uma 

mistura nas racas que forma um colorido todo especial. 

O racismo originado na cultura ocidental justifica a desvalonzacao de grupos de pessoas 

em relacao a outros, visando sempre a explora?ao do grupo minimizado, baseando-se 

sempre na cultura ou na condicao social. Exemplificando, historicamente na Grecia o 

racismo era baseado na falta de cultura porque estes se achavam mais cultos do que outros 

povos ja no imperio romano predominaram as discriminacoes fundamentadas na condicao 

social. 

Vejamos por exemplo, as historias da Rain ha Nzinga angolana e seguidamente da princesa 

Aqualtume, Avo de Zumbi dos palmares trazida para o Brasil para o trabalho escravo. 

Histonas desconhecidas e inimaginaveis, por causa da concepcao de Africa divulgada pela 

midia, e pelo curriculo escolar, principalmente pela visa racista e androcentrica brasileira, 
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de que um continente massacrado pela fome e pela AIDS e que nao tern organizacao e 

formacao politica. 

A rainha Nzinga Mande nasceu em 1583 e faleceu aos 80 anos em 1663, era filha de 

Nzinga a Mande Nula Kiluaje e Guengueja Cakombe. Era Rainha dos reinos Ndong e 

Matamba no seculo XVI I localizados na regiao sudoeste. Rainha na lingua kimbundu 

significa Ngola e curiosamente por este ser o seu titulo os Portugueses ao colonizar a regiao 

sob seu dominio denominaram de Angola. 

O seu rein ado aconteceu em um periodo de grandes conflitos e se consolidou exatamente 

por este motive Ela enfrentou a fase inicial e, port an to mais violenta da radicacao do poder 

dos Portugueses aquela zona, tambem do trafico de escravos/as. Este p races so do trafico 

vale aqui ressaltar, que nao era em hipotese alguma um processo passivo, mas, ao contrario, 

havia muitas lutas. 

A constituicao Federal, Art. 2005 de 1998, que assinala o dever do Estado de garantir 

indistintamente, por meio da educacao, iguais direitos para o pleno desenvolvimento de 

todos e de cada um, enquanto pessoa, cidadao/a ou a professional. 

A constituicao Federal de 1998 da-se oficialmente ao tratamento a esta populacao, nao 

pelas injustijas sofridas ou para reparar as perdas, mas por causa do proprio carater 

democratico desta Constituicao. Neste periodo, mesmo vivendo em uma sociedade de 

classes vamos ter praticamente para com o africano o sistema de castas, pois se 

consideramos a educacao como espaco de cidadania e de ascensao social vai-se ter uma 

escola inacessivel por efetivamente cinco seculos. 

A necessidade de politicas especifica para a populacao negra desde a Educacao Infantil o 

Ensino Fundamental ate a Universidade. Traz os seguintes dados ilustrativos desta situa9ao 

de desigualdade entre brancos e negros na educacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[..] Pessoas negras tern menor numero de anos de estudos do que pessoas brancas 

(4,2 anos para negros e 6,2 anos para brancos); na faixa etaria de 14 a 15 anos, o 
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todice de pessoaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA negras nao alfabetizadas e 12% maior do que o de pessoas 

brancas na mesma situacao; cerca de 15% das crian^as brancas entre 10 e 14 anos 

ciicontram-se no mercado de trabalho, enquaiito 40,5% das crian9as negras, na 

mesma faixa etaria, vivem essa situacao (RBEIRO 2005, p.07). 

A criacao da SEPPIR pelo Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva e da Lei 

10.639/03-MEC que altera a LDB ( Lei de Diretrizes e Bases) de 1996, que institui a 

obrigatoriedade do ensino da aplicabiltdade de forma completa e fechada da pratica 

tradicional de ensino na sala de aula. 

Neste espaco e que se consolida a proposta da lei 10.639/03 no curriculo. Uma vez que o 

curriculo negligenciou o ensino da historia deste continente ao longo dos cinco seculos de 

colonizacao. 

Seguida de uma efetiva atitude interdisciplinar dots professores, surge uma nova 

organizacao escolar burocratica, administrativa e pedagogic a que se expressa na elaboracao 

coletiva do projeto pedagogico e organizacao e gestae de toda a escola. A 

interdisciplinaridade nao vista extinguir a especificidade das disciplinas ou areas do 

conhecimento, mas busca viabilizar a integracao das mesmas tambem atraves da pratica 

curricular dando enfase ao trabalho conjunto com: projetos, temas geradoras, problemas 

sociais, temas transversals sugeridos pelos PCNs ( Parametros Curnculares Nacionais) 

dentre outras possibilidades. 

Se a escola e instituicao social e se sociedade na qual esta insenda e racista, nao so esta se 

to ma vitima como reproduz o racismo, de forma que, tern tambem a obrigacao de com a 

sociedade entrar na discussao do combate a esta pratica racista social. Ate porque "o 

racismo, segundo o ArtigozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5° da Constituicao Brasileira, e crime inafiancavel e isso se 

aplica a todos os cidadaos e instituicoes, inclusive a escola." 

As diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacao das Relacdes Etnico-Raciais e para o 

Ensino de Histona e Cultura Afro-brasileira e African a aprovadas pelo MEC (Ministerio da 

Educacao) sao desde ja, uma prova nacional da existencia da discriminacao e exclusao 

etnico-racial no sistema escolar brasileiro. Revela faces histoncas do preconceito e da 
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discriminacao racial quando objetivam nas palavras de Tarso Genro corrigir as injusticas, 

eliminar discriminates e promover a inclusao social e a cidadania para todos no sistema 

educacional brasileiro. 

A partir da Lei 10,639/03 que obriga o ensino da historia e cultura Africana e afro-

brasileira, a escola ainda aquem as discussoes empreitadas, principalmente pelo Mo vi men to 

Negro organ izado, como que acorda para estas discussoes a ccrca do preconceito, do 

racismo, da discriminacao nela presente. Varias sao as metas e Diretrizes que podem guiar 

este novo desenho curricular, mesmo que apds cinco seculos de convivencia, de 

miscigenacao com o afncano a escola ainda se sinta despreparada para lidar com estas 

questoes. 

A discriminacao se expressa desde as piadas do censo comum ate o sistema socio, politico e 

economicamente organizado resultando era um quadro de desigualdades de direitos, e 

oportunidades sociais e economicas entre negros/as mesti cos/as e bran cos/as. 

A criacao da (SECAD) Secretaria de Educacao Continuada, Alfabetizacao e Diversidade 

representam o carater excludente historico que teve no Brasil os sistemas sociais e de 

ensino. No discurso do entao ministro da educacao, Tarso Genro encontra-se a seguinte 

aprcscntacao da SECAD: 

[...] OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brasil, ao longo de sua historia, estabeleccu um modelo de 

desenvolvimento excludente, impedmdo que milhoes de brasileiros tivessem 

acesso a escola ou nela pennanccessern...". A Constituicao da SECAD traduz 

uma inovacao institucional. Pela pnmeira vez, estao reumdos os programas de 

alfabetizacao e de educacao de jovens e adultos, as coordenacdes de educacao 

indigcna, diversidade e inclusao educacional, educacao no campo e educacao 

ambiental. Esta estrutura permits a articulaclo de programas de combate a 

discriminacao racial e sexual com projetos de valorizacao da diversidade ctnica. 

(GENRO, 2005). 

2.1 P R I N C I P A I S C O N C E I T O S P A R A O E S T U D O D E A F R O D E S C E N D E N C I A . 

Afro-brasileiro - Adjetivo us ado para referir-se a parcel a significativa da populacao 

brasileira com ascendencia parcial ou totalmente. O termo tern patrocinado uma calorosa 

discuss ao sobre quern representa, efetivamente, esse seguimento populacional no Brasil. 

Principalmente depois dos posicionamentos oficiais em relacao a reserva de vagas, pelo 
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sistema de cotas, para negros na universidade. (Almanaque Pedagogico Afro-brasileiro -

2004). 

Negro - Termo que, de acordo com a significacao dada pelos dicionarios, significa de cor 

escura, muito escura; que pertence a raca negra.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA De acordo com a realidade brasileira, o 

tempo negro e um conceito politico. Ser negro e um conceito politico. Ser negro e 

identificar-se e reconhecer-se como tal. (Almanaque Pedagogico Afrobrasileiro - 2004) 

Mo vi men to negro - Organizacoes sociais da populacao afro-brasileira, no sentido de lutar 

pelo fim do racismo, do preconceito e das discriminacoes raciais, procurando assegurara 

con qui st as sociais, defender os direitos e pro mover a valonzacao do negro e de sua cultura. 

(Almanaque Pedagogico Afrobrasileiro - 2004) 

Racismo - Crenca segundo a qual as capacidades human as sao determinadas pela raca ou 

grupo etnico, muitas vezes express a na forma de uma afirmacao de supenondade de uma 

raca ou grupo sobre os outros. Pode manifestar-se como discnminacao, violencia ou abuso 

verbal. 

Anti-racismo - Termo que designa um mo vi men to de rejeicao consciente ao racismo e suas 

manifestacoes (Almanaque Pedagogico Afro-brasileiro - 2004) 

Negri tude - Postura de reverencia aos antigos valores e modos de pensar africanos, 

conferindo sentimentos de orgulho e dignidade aos seus herdeiros. E, portanto, uma 

conscientizacao e desenvolvimento e valores africanos. A exaltacao da negritude tern sido 

uma das posturas escolhidas pelos movimentos negros brasileiros para a elevacao da 

consciencia da comunidade, a fim de fortalecer a luta contra a o racismo e suas mais 

diversas manifestacoes (Almanaque Pedagogico Afro-brasileiro - 2004) 

Etnocentnsmo - Visao de mundo que considera o grupo a que o individuo pertence o 

centra de tudo. Elegendo - o como o mais correto e como padrao cultural a ser seguido por 
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todos, considera o outro, de alguma forma diferente, como inferiores. (Almanaque 

Pedagogico Afro-brasileiro - 2004) 

Mulato - e uma palavra portuguesa que significa jovem mula. Foi us ado nas Indias 

ocidentais e nos estados unidos para se referir a cnancas de heranca racial mista. E um 

termo desumanizante, pejo9rativo, de cunho discriminatorio, mas muito usado no Brasil, 

sem reprovacao social. (Almanaque Pedagogico Afro-brasileiro - 2004) 

Identificacao Etnica - Conjunto de caracteres proprios e exclusivos de uma pessoa que a 

faz reconhecer-se pertencente a um determinado povo, ao qual se liga por tracos comuns de 

semelhanca fisica, cultural e historica. A identidade etnica assumida positivamente e 

fundamental para a auto-estima do negro e se constitui tambem uma estrategica necessaria 

ao fortalecimento de seu grupo, na luta contra as injusticas sociais. (Almanaque Pedagogico 

Afro-brasileiro - 2004) 

Raca - "E importante destacar que se entende por raca a construcao social forjada nas 

tensas relacSes entre brancos e negros, muitas vezes, simuladas como harmoniosas nada 

ten do a ver com o conceito biologico de raca e utilizado com freqiiencia nas relacoes 

sociais brasileiras, para informar como determinadas caracteristicas fisicas, como cor da 

pele, tipo de cabelo, entre outras, influenciam, interferem e ate mesmo determinant o 

destino e o lugar social dos sujeitos no interior da sociedade brasileira". (p 13) in: Relatorio 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacao das Relacoes Etnico-Raciais e para o 

Ensino de Historia e Cultura Afro-brasileira e Afncana - (2004.) 

Etnico-racial "E importante, tambem, explicar que utilizacao do termo etmco na expressao 

etnico-racial, serve para arcar que ess as relacoes tensas devidas a diferencas na cor a pele e 

tracos fisionomicos o as tambem devido a raiz cultural plantada na ancestralidade africana, 

que difere em visao de mundo, valores e principios das origem indigena, europeia e asiatica 

(p. 13) in: Relatorio das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacao das Relacoes 

Etnico-Raciais e para o Ensino de Histona e Cultura Afro-brasileira e Africana - 2004) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ideologia do branqueamento - conjunto de ideias que defendiam a miseigenacao, com o 

objetivo de, por mtermedio dos casamentos inter-raciais, transformarem o Brasil em um 

pais bran co e, consequentemente, pro mover um processo de extmcab da raca negra. Esta 

ideologia teve grande aceitacao pel as elites brasileiras, de 1870 a 1930. Transformar o 

Brasil, que Ra negro e mestico, em um pais branco foi um projeto implementado 

sen amente pelos cientistas e politicos daquela epoca. 

Negro - E preciso lembrar que o termo negro comecou a ser us ado pelos senhores para 

designar pejorativamente os escravizados e este sentido politico e positivo. Lembremos os 

motes muito utilizados no final dos anos 1970 e no decorrer dos anos 1980, 1990: Negro e 

lindo! Negra, cor da raca brasileira! Negro que te quero negro! 100% Negro! Nao deixe 

passar em branco! Este ultimo utilizado na campanha do Negro de 1990. In: Relatorio das 

Diretnzes Curriculares Nacionais para a Educacao das Relacoes Etnico-Raciais e para o 

Ensino de Histona e Cultura Afro-brasileira e Africana - 2004) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 E S C R A V I D A O - A T O DE V I O L E N C I A DO MAIS F O R T E S O B R E O M A I S 

F R A C O . 

Escravatura, tambem nomeada de escravidao no Brasil, e a pratica social em que um ser 

humano tern direitos de propriedade sobre outro design ado por escravo. A escravatura foi 

co mum na Antiguidade cm todo mundo, a partir do momenta em que o crescimento 

populacional numa regiao levou a introducao do conceito de propriedade e, 

consequentemente, de conflitos para assegurar a sua posse. 

Resistencia negra - diversas atitudes e manifestacoes de rebeldia do povo negro ante a 

violencia do escravismo. Fugas, suicidios, escravismos, insurreicoes, organizacao de 

quilombos e preservacao de sua cultura de ongem foram formas de rest stir e lutar. O povo 

negro nunca foi resignado. Sempre resistiu a situacao de escravizado. As vanadas 

organizacoes de resistencia do povo negro na atualidade. Intelecniais e trabalhadores, 

pesquisadores e sindicalistas, grupos culturais, religiosos e sacerdotes do candomble, 

jovens da periferia e universitarios e a forca das mulheres negras espalhadas por todos estes 
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movimentos impulsionam a luta anti-racismo. Os exemplos dos ancestrais escravizados, 

negros brasileiros vem tecendo uma historia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA preservacao da dignidade de seu povo, 

(Almanaque afro-brasileiro - 2004) 

Multirracial - E um termo abrangente, sugerindo pluralidade de herancas por varias 

geracoes. "Na realidade brasileira, podem ser encontrados individuos negros, brancos, 

as i ah cos, mdigenas. A maior parte da populacao, sem a menor duvida, resulta de 

mesticagens varias de todos os grupos entre si, em maior ou menor grau". (Almanaque 

Pedagogico afro-brasileirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - 2004) 
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3° C A P I T U L O : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A QUESTAO DOS PCNS NA INCLUSAO DA ESCOLA 

Criado pelo MEC desde 1998, os Parametros Curriculares Nacionais (PCNs) tern 

desenvolvido proposta de mcluir na escola, temas atuais como etica, cidadania, 

sexualidade, pluralidade cultural e meio ambiente. 

Essa proposta de inclusao da ao professor, a oportunidade de trabalhar com os seus alunos 

uma educacao de formacao que proporcionem condicoes aos cidadaos de desenvolverem 

capacidades criticas e criativas para enfrentarem os problemas sociais educacionais politico 

e economic©, dentro da sociedade. 

Mesmo que os Parametros Curriculares Nacionais (PCNs) trabalhem em cima de uma 

perspective de o hen tar melhor o professor, a colocar nos seus projetos e pianos de aula, 

questoes referente o respeito a diversidade. E importante ressaltar que isso sao questoes 

louvaveis, mas insuficiente, se nao for combinada a outros esforcos de sensibilizacao, 

informacao, formacao, acesso a pesquisas atualizadas e propostas concretas para o 

tratamento de tema tab delicado como os das relacoes raciais em sala de aulas. Essa questao 

re que r do professor mais reflexao a escola tern evoluido muito n esses ultimos anos, mas os 

professores ainda mostram dificuldade de trabalha temas em relacao a valorizacao da 

diversidade etnico-cultural com seus alunos. 

A falta de preparacao leva ao professor a tratar a questao racial e a diversidade como 

conteudo de historia. 

[...] formar cidadio livres, conscientes e aut&nomos que sejam fieis aos sens 

sonhos, respeitem a pluralidade e diversidade e a diversidade e mtervenham de 

forma cientifica, eritiea e etica na sociedade brasileira. Dcssa forma efctiva, 

mudancas na escola e compartilliar da constraclo do projeto politico pedagogico 

que transcend© a dimensaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA individual , tornando-se um process© co le t ivo , 

dialiUcamente essa constraclo na se desenha sem a existencia e aruculacao dos 

projetos existenciais das pessoas envolvidas que ao ser em explicitados revelam 

suas crengas, concepcoes e valores, dando sentido ao ser fazer educative ( PCNS, 

2003, p. 19). 
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Um ponto Importante a ser lembrado e a importancia do professor na implementacao de 

qualquer acao usando a multiculturalidade e a indi cacao de atitudes discrimmatonas. Mas 

sim, construir atraves destas questoes lixos de desenvolvimentos para seu proprio 

crescimento enquanto aluno cidadao. 

Outra proposta importante que os parametros curriculares nacionais colocam e que, o 

professor, ao trabalhar a questao das diferencas raciais, nao inclua em seus pianos 

pedagogicos somente temas alternativos, que nao contribua com a formacao do processo de 

ensino e aprendizado do aluno e ate mesmo do proprio professor. 

A escola tambem deveria focal tzar a questao das propostas do PCNs de incluir 

primeiramente em seu piano pedagogico os aspectos de valonzacao na formacao do seres 

humanos. Como os temas transversais os primeiros orientadores para todas as e tap as. 

Para isso a escola tinha que primeiramente mvestir mais na formacao dos professores, na 

escolha dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA livro didatico que introduzissem a tematica da diversidade racial no cotidiano 

escolar, so assim a escola oferecia ao aluno a possibilidade de diferentes conhecimentos, 

ate a nqueza de relacoes proporcionadas pela a convivencia entre os sujeitos que vivenciam 

culturais e habitos diferentes. 

Nessa perspectiva o professor nao deve tirar do aluno a oportunidade de construir seu 

proprio conhecimento, mas buscar meios que ajude o aluno, a ser mais participativo 

reflexivo, conhecendo os seus direitos e deveres como aluno. 

3.1 Educacao e racismo no sistema juridico brasileiro 

A constituicao de 05 de outubro de 1998 estabeleceu para educacao brasileira o novo 

parecer de inclusao de igualdade racial para as escoias. Segundo a constituicao e dever das 

escoias garantir a todos os alunos uma educacao de boa qualidade, isso inclui a pluralidade 

racial e o respeito a valores e principios humanos. 
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O artigo 23, "e competencia comum da uniao, estados e municipios proporcionarem os 

meios de acesso a cultura, a educacao e a ciencia". Disciplinando esta regra de colaboracao 

entre as entidades federativas, a lei de Diretrizes e Bases da Educacao (lei n° 9.394, de 20 

de Dezembro de 1996) no que se refere aos niveis de ensino, a LDB procede a seguinte 

demarcacao." 

E responsabilidade dos municipios, garantir a educacao in fan ti l , a crianca de 0 a 6 anos 

atendidas em creches e pr^-escolas. E dever e obrigatoriedade do estado garantir a educacao 

de jovens e adultos ficando destinada tambem aos jovens e adultos pnvados do acesso ao 

ensino na idade regular. 

Diccao do art. 205 da lei maior "a educacao e direito de todos e dever do estado". Art. 206, 

a escola deve garantir a igualdade de condicoes para que toda crianca e jovens tenha acesso 

e permanencia nas escoias. E dever da familia e da sociedade acompanhar o 

desenvolvimento escolar, assegurando a crianca e o adolescente, o direito a vida, a saude, a 

alimentacao, a educacao, ao laser, a profissionalizacao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a 

liberdade e a convivencia familiar cornunitaria, alem de coloca-lo salvo de qualquer forma 

de negligencia, discriminacao, exploracao, violencia e opressao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3 CZ-i P̂ITTTJlLiC) *  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P E R C U R S O M E T O D O L O G I C O E ANA U S E S DOS DADOS 

3.1 Metodologia da Pesquisa- Estudo de Caso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante da pesquisa do tema: Diversidade racial, traballiamos com o estudo de caso que 

para Matos, (2001, p. 58) "utilizamos esse procedimento ao selecionarmos apenas um 

objeto de pesquisa, obtendo grande quantidade de informacdes sobre o caso escolhido e, 

consequentemente aprofundando seus aspectos". 

Tambem trabalhamos com a observaeao, que para Matos ( 2001,p.58): "E uma tecnica 

muito utilizada, principalmente, porque pode ser associada a outros procedimentos, por 

exemplo, a entrevista".Com a observaeao tivemos acesso a muitas informaeoes da 

turma do 2° ano e da Escola Municipal de Ensino Fundamental Matilde de Castro 

Bandeira. 

Para os gestores, professores e alunos, aplicamos o questionario, que para Matos 

(2001,p.60) "Essa tecnica de investigacao consiste em que, sem a presenea de 

pesquisador, o investigado responde por escrito a um formulario com (questoes) 

entregue pessoalmente, ou enviado pelo eorreio". 

De acordo com os questionarios, esse deve possuir urn cabegalho, os objetivos e a 

importancia das respostas corretas. 

3.2 Caracterizacao da Escola 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Matilde de Castro Bandeira esta localizada 

no Bairro Vida Nova, Pombal-PB. 

A Escola atende as criancas do ensino fundamental e adultos do EJA, os mesmos sao de 

familia com renda inferior a um salario minimo. 

3.3 Analises dos questionarios do gestor 

Ao entrevistar a diretora da Escola Municipal do Ensino Fundamental Matilde de 

Castro Bandeira indaguei com relacao ao tema preconceito racial, se a escola atende 

algum aluno afro-descendente, a mesma respondeu que sim, mesmo recebendo um 
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numero razoavel de alunos existe sim alunos afro-descendentes, acho que hoje a escola 

esta se preparando melhor para atender todas as necessidades dos alunos. O sistema da 

escola trabalha em cima da necessidade dos alunos. 

A escola tern uma relacao muito boa com os alunos, mas falar do tema afro-

descendentes para crianca e um pouco delicado, mas acho que e obrigacao da escola sim 

abordar os temas transversals, e importantes para que a crianca conheca melhor desde 

cedo a verdadeira origem do seu povo. 

Em uma sociedade onde o preconceito e visivel ensinam desde cedo a si 

identifica com sua raca sua cor e muito importante para combater o racismo 

entre as pessoas e principalmente ensine o respeito entre os seres humanos a 

identidade do sujeito depende tambem da relacao que o sujeito cria com o 

seu corpo vivo sua cor e verdadeira origem (COSTA 1983,P.6) 

A historia do negro vem de bastante tempo atras, onde homens e mulheres negros em 

vitimas da escravidao. Com o passar dos tempos essa ideologia de que ser negro era 

ruim passou, os negros ganharam com bastante luta o direito de ser valorizado pelo seu 

trabalho, e hoje o sistema de cotas so vem aumentado ainda, mas a certeza da 

oportunidade que quebrou um pouco o silencio da questao racial e do preconceito 

sofrido pelos negros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Analises dos questionarios do professor 

Professor em sua sala de aula algum aluno ja sofreu racismo, creio que nao, pelo menos 

em minhas aulas nao, mesmo porque as criancas sao bastante pequenas e ainda nao tern 

nof&o de racismo. 

Na verdade em relacao a essa questao a resposta da professora nao ficou para mim uma 

coisa totalmente concreta, acho ate que ela nao esta muito por dentro do assunto 

preconceito em relacao a metodologia ,qual seria a mais adequada para utilizar na 

classe, onde os alunos tenham, ou tiveram atitudes racistas. 

A nossa escola pouca trabalha temas assim relacionados ao preconceito, as nossas 

metodologias e sempre, mas ligados a matematica e portugues e etc. A nao ser que no 

dia 13 maio nos professores fazemos um relate complete de como foi a chegada dos 

escravos no Brasil. 
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E o educador qual seria o papel dele, nos educadores temos bastante importante na vida 

de nossos alunos, onde muitos desses alunos nos ve como exemplo de vida, a questao de 

discutir o preconceito em sala de aula requer reflexao e um alto planejamento escolar. 

Concordo plenamente com a professora quando ela diz quer a escola tem quer primeiro 

discutir refletir em cima dessa questao planejar, essa questao planejar que sera melhor 

para o seu aluno. 

Em relacao ao sistema de cotas para alunos negros. O sistema de cotas e bastante 

complicado de entender, mas na sociedade que vivemos hoje onde o negro vem 

conquistando cada dia, mas o seu espaco e muito importante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 Analises dos questionarios dos alunos 

Ao aplicar os questionarios para algumas criancas da 2°serie da escola Municipal 

Matilde de Castro Bandeira, eu me deparei com diversas respostas diferentes onde a 

maioria estavam bastante confusos em relacao as respostas. Ja que se tratava de criancas 

ainda com pouco desenvolvimento escolar principalmente com o eonteudo abordado 

sobre o preconceito,ou seja, para algumas criancas o termo afro-descedencia nem existe. 

Ao perguntar se a escola estava preparada para ensinar sobre o preconceito obtive as 

seguintes respostas. Em relacao a escola as respostas foram poucas satisfatorias. A 

escola publica pouca fala desse tema, professores os professores quase nao dao aula 

sobre o tema preconceito, quando perguntei se existe algum tipo de preconceito na sala 

de aula, sim alguns alunos colocam apelidos em outras criancas como por,exemplo 

neguinho. macaco entre outros. 

Ao perguntar qual seria o caminho para a igualdade social e para que se tenha, mais 

justica social, algumas respostas foram as seguintes, as escoias deveriam falar, mais 

sobre o preconceito para os alunos, e nao somente quando chegasse o dia 13 de 

maio.Em diversos momentos da aplicac&o dos questionarios, se ficou bem claro para os 

alunos o entendimento das perguntas e respostas. 

Ao entrevistar os alunos percebi que primeiro pouco se estuda o termo afro-

descendentes, outra o professor esta preparado sobre os temas diversos e principalmente 

a crianca que nao esta preparada para receber esses tipos de informacoes. A escola ainda 

dispoe de poucos recursos, em relacao ao tema preconceito, os poucos recursos que tem 
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o professor nao prepara para dar uma aula interessante. Ele ainda esta muito ligado ao 

livro didatico e o mais importante eles acham que falar do negro ja e preconceito.E com 

essa falta de preparacao e tambem de empenho a crianca perde a capacidade de aprender 

sobre sua origem principalmente a crianca negra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 Analise do estagio 

O referido estagio foi desenvolvido com uma turma de l
a serie do Ensino Fundamental, 

onde trabalhamos com textos e muitas atividades, relacionadas ao tema afro 

descendencia e diversidade racial. 

Na primeira semana trabalhamos com varios tipos de textos com referenda ao tema. 

Dentre os textos utilizados estao os seguintes: Balaio de Caio e Chapeuzinho Vermelho, 

onde os alunos liam e faziam perguntas. Havia tambem a interdisciplinaridade da leitura 

com o tema e com os numeros de matematica. Tambem utilizamos textos que falavam 

da Festa do Rosario. 

Ja na segunda semana utilizamos o texto: Cuidar de tudo, nele identificamos os sinais de 

pontuacao. Houve interdisciplinaridade com o conteudo meio ambiente e o referido 

tema. No momento de leitura e partieipacao, percebemos que poucas criancas 

apresentam dificuldades de leitura. Todos os textos trabalhados eram discutidos. 

Na terceira semana trabalhamos com textos diversificados, no qual foi explorado a 

leitura e o conteudo dlgrafos. Com os textos trabalhados fazlamos uma reaprendizagem 

de todos os conteudos vistos durante o ano. Na matematica trabalhamos o dinheiro 

atraves de cedulas. Em Ciencias exploramos o conteudo o desperdicio da agua. 

Continuamos o tema meio ambiente para Historia e Geografia, para isso utilizamos o 

texto: Cidadania e meio ambiente. 

E na quarta semana trabalhamos novamente com textos e ditados de palavras atraves de 

objetos concretos. Com essa atividade eles demonstraram bastante interesse e 

desempenho, mas alguns apresentavam dificuldades na leitura e escrita. Trabalhamos 

tambem com jogos matematicos e alguns cartazes. 

Ao trabalhar com textos diversificados percebi que o tema afro descendencia e 

diversidade racial ficam um pouco esquecido por parte da escola, ou seja, nao ha um 

aprofundamento mais amplo da contribuicao dos afro-descendentes e da sua chegada ao 
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Brasil ate os dias de hoje. A escola aborda muito pouco o tema, poucos preferem falar 

mais nos dias comemorativos, como a aboligao dos escravos e o dia do fndio. E os 

professores ainda sentem-se despreparados para falar do tema. 

Apesar de algumas dificuldades encontradas no estagio, foi uma experiencia muito 

proveitosa, no qual percebemos que houve bons aproveitamentos da parte dos alunos 

em relacao aos conteudos. 
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C O N S I D E R A C O E S FINALS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir da realizaeao do estagio, onde foi trabalhado o tema: preconceito racial, 

conclufmos que este nao e trabalhado e explorado, pois tudo aquilo para as criancas era 

algo novo e um pouco desconhecido. Mas apesar de serem algo desconhecido, os 

educadores e os educandos sabiam respeitar uns aos outros e durante todo o tempo nao 

houve nenhum tipo de preconceito entre as criancas. 

Ao conduzir esse trabalho, entendemos que o mesmo e muito importante para o 

conhecimento dos educandos, visto que ainda e pouco trabalhado dentro das escoias. 

Dai seria necessario mais preparacao da parte do professor e da escola, e mais 

exploracao do tema, pois da mesma forma que a leitura e escrita sao importantes, a 

etica, o respeito e o exercicio de cidadania tambem caminham juntos na formacao de 

cidadaos. 

Ja que a imagem que se tem da Africa e de seus descendentes nao e relacionada com 

producao intelectual, mas sim para moleques famintos, familias miseraveis, povos 

doentes e em guerras. Essas ideias destorcidas e a que ainda costumamos ter das pessoas 

afro descendentes, isso desqualifica tanto a nossa cultura, como a cultura negra que 

acentua cada vez mais o preconceito e a discriminacao racial. 

Enfim foi um trabalho muito proveitoso e importante para os nossos conhecimentos, 

tanto pessoais, quanto profissionais, que com certeza servirao de suporte para a minha 

formacao academica e vida profissional. 
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ANEXOS 



QUESTIONARIO DO ALUNO 

No m e : 

I da de : 

Te m po q ue t ra ba l ha e m e duca ca o: 

Forma ca o: 

Que st oe s 

(1) Voce t e m a lgum a l uno a f r o - de sce nde nt e ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(2) Em sua sala, a lgum a l uno ja f o i vi t i ma de ra cismo? 

(3) Qua l me t odol ogi a seria a ma is a a de qua da para ut i l i za r e m sua classe 

onde os a lunos t e m a t l t ude racista? 

(4) Qua l o de ve ser o pa pe l do e duca dor dia nt e do pre conce i t o ou 

ra cismo? 

(5) O que voce acha do sist e ma de cot a s das unive rsida de s para os a lunos 

a f ro - de sce nde nt e s? 



QUESTIONARIO DO GESTOR 

No m e : 

I da de : 

Te m po q ue t r a ba l h a e m e duca ca o: 

Forma ca o: 

Que st oe s 

(1) Voce t e m a lgum a l uno a f r o - de sce nde nt e ? 

(2) Em sua sa la , a lgum a l uno ja f o i vi t i ma de ra cismo? 

(3) Qua l me t odol ogi a seria a ma is a a de qua da para ut i l i za r e m sua classe 

onde os a lunos t e m a t i t ud e racista? 

(4) Qua l o de ve ser o pa pe l do e duca dor dia nt e do pre conce i t o ou 

ra cismo? 

(5) 0 que voce acha do sist e ma de cot a s das unive rsida de s para os a lunos 

a f ro - de sce nde nt e s? 



QUESTIONARIO DO PROFESSOR 

N o m e : 

I da de : 

Te m po q ue t r a ba l h a e m e duca ca o: 

Forma ca o: 

Que st oe s 

(1) Voce t e m a lgum a luno a f r o - de sce nde nt e ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(2) Em sua sala , a lgum a l uno ja f o i vi t i ma de ra cismo? 

(3) Qua l me t odol ogi a seria a ma is a a de qua da pa ra ut i l i za r e m sua classe 

onde os a lunos t e m a t i t ude racista? 

(4) Qua l o de ve ser o pa pe l do e duca dor di a nt e do pre conce i t o ou 

ra cismo? 

(5) O que voce acha do sist e ma de cot a s das unive rsida de s para os a lunos 

a f ro - de sce nde nt e s? 


