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A P R ESEN TAQ AO

A  ideia de fazer esta monografia sobre culturas afro-brasileiras no livro 

didatico de historia me veio a cabe9a a partir da observafao de que, muitas pessoas 

proximas a min e que tern algumas dessas culturas como partes constituintes e 

fundamentals do seu cotidiano, nao terem conhecimento sobre a historia1 de sua 

propria realidade. O conhecimento sobre a historia dessas praticas culturais, de que 

fazem parte grande parcela da popukvyao brasileira, gente de todas as idades e cores, 

que tern nessas praticas culturais um lugar de cria^ao de subjetividades proprias, foi 

e e ainda negado a essas pessoas e as demais, pela via educacional, auxiliado pelo 

seu instrumento de apoio e de propaga9ao do “verdadeiro conhecimento” , que e o 

livro didatico.

A  partir desse aspecto me proponho a mostrar que o ensino de historia nos 

niveis Fundamental e Medio, atraves do seu objeto propagador de “verdades 

cientificas” que e o livro didatico, contribuiu para a exclusao socio-racial atraves do 

tradicionalismo e/ou omissao quanto a abordagens sobre praticas culturais, 

popularmente identificadas como “ coisa de negro” e conseqiientemente inferiores, 

assim como eram consideradas e identificadas no seculo XIX e parte do seculo XX 

pelo codigo penal brasileiro como prova de vadiagem as pessoas identificadas como 

“ capoeira”, ou fossem pegos praticando a capoeira em pra9a publica. Como a 

maioria dos seus praticantes era da etnia “negra” , foi facil estabelecer tal associa9ao 

e consagra-la em nossa sociedade de moral “ branca” . No entanto, desfaze-la nunca 

foi a preocupa9ao dos autores que escreveram a historia nos livros didaticos, nem 

antes nem agora, mesmo com toda influencia e ascensao de novas tendencias 

teorico-metodologicas na historiografia, como as leituras da historia das 

mentalidades, culturalistas, pos-estruturalistas, etc. A  escrita de nossas culturas nas

1 O termo historia a que me refiro. e a produgao escrita em base e metodos cientificos e academicos. A 
historia a partir da transmissao oral, que muitas vezes se confunde com a trajetoria das Divindades e Orixas, 
dos malandros e capoeiras, se fez e faz presente nas tradigoes de contos e cantos populares de geragoes.
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paginas dos livros didaticos de historia ainda nao contribui para nos incluirmos 

nessa constnajao de nossas realidades.

O ensino de historia reforipou velhos la90S de separa9ao racial atraves dos 

seus modos de enfatizar a cultura, onde mitos e discrimina95es sao refor9ados ou 

entao apenas deixados a segundo piano, pela ausencia ou pela abordagem como 

apenas expressoes artisticas.

O trabalho esta estruturado em tres capftulos. No primeiro fa90 uma discussao 

teorica respeito do conceito de cultura que irei abordar durante toda a constru9ao 

desta monografia. Paralelamente a isto, vejo as consequencias que algumas visoes 

que predominaram na historia sobre o que e cultura, qual a sua conceitua9ao 

verdadeira, trouxeram para se construirem algumas imagens sobre as culturas afro- 

brasileiras que ainda existem na nossa sociedade e que foram transmitidas aos livros 

didaticos de forma implicita.

No segundo, fa90 uma trajetoria historica da educa9ao desde um momento 

antes do golpe de 64 ate o final do seculo XX, tendo sempre como foco o motivo da 

nao enfatiza9&o das culturas afro-brasileiras nos livros didaticos. Para se fazer essa 

analise, five que obrigatoriamente recorrer a uma analise de nossa conjuntura 

politica e social como ponto de partida.

E no terceiro, analiso agora a escrita que as culturas afro-brasileiras 

come9avam a se fazer observar nos livros didaticos desde o inicio do seculo XXI. 

Aqui nao estabele90 uma analise aleatoria, fa90-a atraves de uma proposta 

govemamental para a renova9ao da educa9ao em todas as suas disciplinas. 

Logicamente me concentrei em buscar na parte destinada a historia, as propostas 

para se trabalhar com a cultura. Essas recomenda9oes do Ministerio da Educa9ao 

estao armazenadas nos PCNs, Parametros Curriculares Nacionais. Neste capitulo 

fa90 uma compara9ao entre os materiais didaticos que enfatizam as culturas afro- 

brasileiras, escritos ja  no seculo XXI, como tambem entre estes um livro da decada 

de 90, que tambem trata do assunto. Aqui a compara9ao se da em termos do 

questionamento de que se tenha ocorrido um avan90 no trato de tais culturas, apos as
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recomenda9oes dos Parametros Curriculares Nacionais de renova^ao e melhoria do 

ensino.
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C A P ITU LO  I;

C O N S TR U IN D O  IM AGENS, REFORQANDO  

P R EC O N C EITO S.

“Cultura sf. 1. Ato, efeito ou modo de cultivar. 2. fig. O complexo dos 

padroes de comportamento, das crenpas, das institui9oes, das manifestafdes 

artisticas, intelectuais, etc., transmitidos coletivamente, e tipicos de uma sociedade. 

3. Fig. O conjunto dos conhecimentos adquiridos em determinado campo.44’

Comepar um trabalho tentando conceituar cultura, nao e nada facil, 

exatamente por ser um tema e tambem um conceito muito abrangente, onde muitas 

vezes seu nome e tornado como sendo sinonimo de uma palavra apenas, como por 

exemplo, erudipao, folclore, informaqdes, arte, intelectualidade, etc. Bern se sabe 

que cultura nao pode ser enquadrada, meio que a for9a, nessa adjetiva9&o simplista 

que todos nos somos tentados a fazer no dia-a-dia. 44 O conceito de cultura e 

profundamente reacionario4 42 ,como afirma Guattari, pois nao se enquadra em 

apenas uma definipao, um conceito, ele e amplo e historico, as vezes funcionando 

como objeto, outras como sujeito.

Pela introduqao ve-se logo a dificuldade que o escritor Aurelio Buarque teve 

de enquadrar a cultura em uma conceitua9ao de dicionario. Ainda assim vemos tres 

possiveis areas de demarca9ao para o tema. Primeiro aparece a cultura como 

sinonimo de cultivar. Desse modo esta de acordo com o que popularmente 

chamamos na produ9ao agricola sobre culturas, como sinonimo produ9ao de graos :a 

cultura do milho, do feijao, arroz, etc. Porem qualquer coisa fora desse conjunto 

semantico pode tambem ser cultivada, como uma cren9a, um conhecimento, etc. O

1 FERREIRA, Aurelio Buarque de Holanda. Minidicionario da Lingua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora 
Nova Fronteira, 1993. 3a ed. p.156.
2 GUATTARI, Felix e ROLNYK,Suely. Micropolitica: Cartografias do Desejo. Pctropolis: Vozcs, 1998. p. 15.
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segundo sinonimo diz respeito a uma uniformizaqao coletiva da cultura, como uma 

especie do meio norteador o homogeinizador de diferen9as. Aqui nessa sinonimia, o 

conceito de individualidade ou mesmo singularidade desaparece de vez, para dar 

lugar a uma cultura coletiva, demarcada tambem por um enquadramento geografico, 

que se pretende formadora de uma identidade. O terceiro e ultimo sinonimo dado a 

cultura e o que e mais difundido popularmente, o da erudiqao, da intelectualidade, 

logicamente este e o seu conceito mais elitista, pois historicamente as camadas mais 

populares nunca tiveram acesso ao “  cientificismo”  proprio das elites, propagadoras 

de conceitos, inclusive este. Este inclusive e o motivo pelo qual a enfadonha 

associa9ao entre cultura e conhecimento se tomou hegemonica na mente das pessoas 

durante quase todo o seculo XX.

Felix Guattari, assim como Aurelio Buarque, analisa tres possiveis 

conceitua9oes sobre o que e cultura.

A  primeira conceituaqao focalizada por Guattari tern como associaqao o 

terceiro sinonimo dado por Aurelio Buarque no inicio do capitulo. Historicamente a 

palavra cultura era designada para “ cultivar o espirito” , sendo apropriada a 

posterior como cultivar o saber. E e ai onde se comeqa a estabelecer uma abordagem 

comparativa sobre a quantidade e a qualidade da cultura, sendo inclusive capaz de 

apontar aonde a cultura esta e onde ela nao esta. Aqui o conceito de cultura serve 

como cria9ao de uma subjetividade de exclusao, nao apenas quando designa que 

determinados individuos e/ou grupos nao tem cultura, ou principalmente, ao se 

observar a “ inferioridade”  de uma cultura em relaqao a outra. Este conceito deixa 

claro que tem um poder discursivo, como forma de designar quern tem e quern nao 

tem cultura, por isso ele a define como “ cultura-valor” , ainda de carater individual.

A  Segunda conceitua9&o feita por Guattari tambem se alia a sinonimia citada 

no dicionario, chamada por ele de “ ’cultura-alma coletiva’ , sinonimo de 

civiliza9ao”  . Tendo como pressuposto essencial a no9ao de coletividade, essa 

segunda via de definiqao de cultura designa o coletivo a partir de uma uniformizaqao 3

3 GUATTARI, Felix e ROLNIK, Suely. Op. cit. p.17.
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dos padroes de comportamento, de cren9as, etc. Esta segunda conceitua9ao, abre o 

restrito repertorio da “ cultura-valor”  que era de poucos, para uma cultura que e de 

todos, a cultura torna-se uma pratica massificada, independente de classes sociais ou 

da erudi9ao. No entanto, esta defini9ao e excludente (assim como qualquer outra), 

pois, a uniformizaqao das praticas culturais dentro de um grupo ou comunidade, nao 

implica dizer que os sujeitos historicos de forma individualizada, nao tenham, 

mesmo que de forma subjetiva, uma configura9ao particular desse todo coletivo. 

Sob esse ponto de vista, acharia mais adequado uma renomea9ao para cultura- 

valores, assim, essa pluraliza9ao do objetivo soaria como uma forma de 

reconhecimento de que mesmo dentro de um grupo de valores supostamente 

uniforme, as individualidades existem. As formas de ver e interagir com as 

expressdes culturais de que fazem parte, nao se processa da mesma maneira em 

todas as pessoas do grupo. Os sujeitos historicos mantem re d o e s  com as 

expressdes culturais tanto de forma coletiva como individualizada, onde seus valores 

podem transitar tanto pela influencia do coletivo, como tambem a partir de sua visao 

dentro desse todo. Esse reconhecimento de que os sujeitos individuals tenham 

direito de poder-se pensar um pouco fora do grupo, nem que seja num minimo ato, 

ja  nos leva a perceber que mesmo dentro de uma mesma realidade cultural, existe 

conflitos e divergencias quanto a forma de perceber essa rela9ao complicada que se 

realiza no nosso cotidiano, que e a uniformiza9ao dos pensamentos, dos gestos, das 

subjetividades, etc, que nosso mundo modemo nos impoe.

E por ultimo tem-se uma conceitua9ao inovadora para a nossa citaqao de 

abertura, uma nova cultura determinada pela sociedade capitalista, a “ cultura- 

mercadoria” , onde tudo que estiver incluido nessa logica do mercado de 

movimenta9ao monetaria se enquadrara nessa terceira e mais poderosa vertente pois, 

dentro da logica capitalista, e essa cultura que pretende construir as imagens das 

outras duas, e inclusive da sua propria.

Para Guattari, a nossa realidade cultural dentro dessa poderosa rede que nos 

enquadra, mesmo que inconscientemente, que e o mundo capitalista contemporaneo,
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se configura na materializaqao de nossas subjetividades, que, segundo ele, nao sao 

completamente nessas, mas de uma massificafao da “ cultura-mercado”  no 

inconsciente popular. Como por exemplo a produqao de um filme holyoodiano sobre 

a capoeira, ele pode passar a imagem de um “Esporte Sangrento” , segundo seu titulo 

e enredo, e dessa forma massificar uma visao, tomando-a hegemonica e verdadeira 

para as pessoas que nao conhecem bem o jogo. Porem, mesmo atribuido grande 

poder a uma cultura pautada nos principios de capitalismo, considera ainda a 

coexistencia com as outras duas “ cultures” , como segue abaixo:

“A minha ideia e que esses tres sentidos que aparecem sucessivamente no 

curso da Historia continuam a funcionar, e do mesmo tempo. Ha uma 

complementaridade entre esses tres tipos de nucleos semanticos ”4

Partindo dessa citapao, o conceito de cultura que irei utilizar nesse ensaio e 

uma especie de interpenetra<?ao dessas tres formas de se conceber o tema. Portanto a 

cultura que sera trazida para o debate nao sera apenas a que se pretende erudita ou 

cientifica, nem tao pouco a cultura que se traduz apenas em expressoes artisticas 

como pinturas, esculturas, etc. Ou ainda uma cultura coletivista que tern como fim 

ultimo atrair uma identidade para seus supostos membros e maquia-la com ares de 

“ naturalidade” , sem perceber que essa naturalidade foi historicamente construida a 

partir de determinados interesses, que nao o da epoca em questao. Porem, elas 

tambem farao parte do conceito abordado, senao estaria impondo um conceito 

excludente para a cultura, que nao e o objetivo. Pretendo observar a concretizaifao 

desses discursos culturais nos livros didaticos, para poder se fazer inclusive uma 

analise dos discursos.

Sem essa traduqao concreta num piano material, ficaria, acredito eu, 

impossivel de se fazer qualquer estudo sobre cultura. Quando Foucault analisa, por 

exemplo, a loucura, ele busca uma produqao concreta do discurso sobre o tema, as

4 GUATTARJ, Felix e ROLN1K, Suely. Op. cit. p.19.
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escritas da epoca sobre essas pessoas estudadas. Desse modo, quando analiso os 

discursos sobre a capoeira, tenho que ter em mente, que essa modalidade e uma 

pratica de concreta realidade, e que esses discursos tern uma relafao mais complexa 

com o objeto do que apenas “ construi-lo” , acredito que o discurso e a vida real tern 

uma intera9ao em que ambas se constroem numa rela9ao de mao dupla. Dessa 

forma, a abordagem cultural que irei trabalhar e aquela que se materializou como 

pratica concreta que ainda perdura em nossa sociedade, considerando-a inclusive 

como integrantes de contextos extemos a sua ordem, como a vida na sociedade 

escravista, a pos-aboliqao, a sociedade atual, etc.

O conceito que irei trabalhar sera a da cultura como tradutora das 

sensibilidades humanas vivenciadas no seu dia-a-dia, traduzidas como forma de 

amar, agir, pensar, cultivar, trabalhar, etc, ou seja, construir subjetividades, que 

foram materializadas em praticas concretas por serem historicos, sendo assim, a 

cultura abordada sera tambem historica, onde esses sujeitos e grupos modificam e 

sao modificados com e por elas, ocorrendo uma intera9ao entre o sujeito historico e 

a cultura. Vale tambem lembrar que sujeito e cultura estao inseridos no seu tempo, 

assim nao recaimos nas velhas analises antropologicas de ver a cultura como algo 

fora das transforma95es ao longo dos processos historicos.

Mais especificamente, a rigor do trabalho, que e sobre culturas afro- 

brasileiras, as chamarei dessa forma pela especificidade de suas trajetorias 

historicas, onde aqui realizo um exercicio de fincar os pes no presente e tentar olhar 

para um passado, se bem que muito distante, que nos fornece os meios necessarios 

para podermos caminhar ao longo de uma historia cultural, que e a nossa propria 

historia. Dessa forma, verificarei algumas expressoes culturais que tiveram sua 

origem na Africa e que foram trazidas para o Brasil ao longo dos trezentos anos em 

que durou a famigerada institui9ao da escravidao humana. Na nova terra os negros 

tiveram que reavaliar suas praticas culturais e estabelecer prioridades com a nova 

condi9ao de escravo, ocasionando com isso mudan9as em suas expressoes culturais 

de origem. Outras praticas culturais foram deixadas em terras africanas. Essas
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transformapoes ocorridas na nova terra, quando as culturas que trouxeram, deram 

origem ao que se denomina de culturas afro-brasileiras.

Sob esse aspecto, a Capoeira, a Umbanda, o Candomble, as festas de 

Reinados etc, podem ser enquadradas como culturais afro-brasileiras, pois tiveram 

aqui mudanpas profundas e substancias. Elas nao se foram salvas pelos escravos, 

sempre tao saudosos de sua terra, ou dos pais e avos, como tambem as culturas de 

sua terra proporcionaram a sobrevivencia deles. Pois a cultura para esses escravos 

era a propria vida, diferentemente da relapao que muitas pessoas tem hoje com as 

praticas culturais, onde a vida existe em separado dessas atividades. Foi o que 

constatei quando observei os livros didaticos ao tratarem da escravidao, onde apenas 

sao observados o arduo trabalho e as lutas de resistencia, que sao perceptiveis.

Geralmente os livros didaticos escritos ate a decada de 80, trazem a enfase 

apenas sobre o arduo, mas necessario trabalho escravo para a construpao da napao, 

suas praticas culturais nao sao abordadas por ser uma indesejada heranpa dessa 

epoca em que se pretendia uma napao eugenica. Ao final dessa epoca, os livros 

didaticos se concentrarao em mostrar exatamente essa “mancha” em nosso passado 

“branco” , nao que enquadre as expressoes culturais como mais uma forma de 

resistencia, mas apenas pelos meios visfveis e que se fizeram, direta ou 

indiretamente (contra feitores e senhores, por exemplo), contra o macropoder. Por 

esse motivo tambem5, nessa epoca eclode a ascensao da importancia de movimentos 

de resistencia como os quilombos, onde o de Palmares comepa a ser exaltado por se 

constituir em um simbolo do poder negro numa ordem escravocrata. 

Consequentemente ocorre a heroicizapao de seu ultimo lider, Zumbi, como uma 

especie de martir da causa da liberdade6 . Por esse motivo comepa-se a dar 

importancia a revolta dos Males, na Bahia, como movimento de articulapao dessa 

massa escrava, o que antes nao era mostrado nos livros didaticos. Para essa vertente

5 Nao podemos esquecer a grande influencia que os Movimentos de Consciencia Negra tiveram, desde a 
decada de70, na propagacjao da imagem contraria a que fora predominante, ate o momento da abertura politica 
do regime militar, de que o negro tenha aceito pacificamente sua condifao de escravo.
6 Hoje os Movimentos de Consciencia Negra substituiram a data da assinatura da Lei Aurea, 13 de maio, 
como data comemorativa, pelo dia 20 de novembro, suposto dia da morte de Zumbi dos Palmares.
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da nossa historiografia produtora de materials didaticos, as formas de resistencia 

subrepticias, que aconteciam no dia-a-dia da escravidao, ainda nao sao percebidas 

como tal por nao fazerem frente diretamente ao poder do Estado. Assim, passam 

despercebidas as pequenas fugas dos escravos, as rodas de capoeira contra a 

permissao de senhores e da policia, os encontros entre escravos de varias fazendas 

(as escondidas) para fazerem batuques, cultuarem suas divindades ou para 

comemorarem uma data festiva propria. Formas de resistencia e de sociabilidade 

mantidas dentro do sistema escravista, proporcionadas por manterem vivas suas 

praticas culturais.

A  cultura, mais do que suportc material e/ou espiritual que os escravos 

utilizaram para fugir de uma horrenda realidade, era a forma deles proprios criarem 

uma nova realidade, de estabelecerem prioridades e valora9oes sobre as suas 

culturas. O enaltecimento de suas culturas, para os escravos, antes de ser uma fuga 

da realidade (o que tambem foi), era principalmente uma forma de encara-la de 

frente, criando o seu proprio mundo.

Foi com o objetivo de perpetuarem a sua propria existencia como seres 

humanos, que os escravos transportaram tambem suas expressoes culturais, que num 

primeiro contato pareceu exotico para os brancos europeus e americanos, depois foi 

se configurando em perigo, em amea9a, em heresia, em suma, em praticas culturais 

de um povo inferior e por isso mesmo inferiores culturas, logo seria uma associa9ao 

com o proibido. O que a Igreja tenta fazer e livra-los de suas cren9as “miticas” para 

enfim coloca-los no caminho do “verdadeiro’' Deus.

As pressdes que o Novo Mundo dos brancos exercia sobre os escravos, fazia- 

os cada vez mais se agarrarem as suas velhas praticas, que aos poucos ia deixando 

de ser tao velhas e se adaptando as exigencias que a “viagem” dos tumbeiros trouxe 

para eles na America. E foi assim que ocorreu, por exemplo, com as suas religioes 

africanas. Algumas divindades(deuses) importantes antes da grande viagem para o 

Brasil, perderam suas fun9oes que justificavam suas existencias no novo continente, 

enquanto que outras ganharam importancia, principalmente os Orixas que
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simbolizavam for9a e resistencia. As entidades guerreiras se tornam as de maior 

poder, como Xango, Oxum e Oxala. Portanto, nao e a toa que esses tres Orixas da 

religiao africana tomassem corpo como sendo associados as principals divindades do 

panteao catolico, quando ocorre o sincretismo religioso entre os cultos africanos e a 

religiao crista, o que propriamente da origem as religioes afro-brasileiras, como o 

Candomble. Seguindo esse exemplo, Ogum vira Sao Jorge, o “ santo guerreiro” , 

Oxum vira Nossa Senhora da Conceifao e Oxala se toma Jesus Cristo. Esta 

definifao que fafo e a que os negros escravos passaram para a Igreja e para a 

sociedade da epoca, para poderem continuar cultuando os seus deuses. Para eles o 

inverso e que era a ordem verdadeira. Porem, esta ordem nao foi imutavel, depois 

houve(e ha) realmente a aceita9ao da nova religiao. Ate porque para muitos escravos 

nascidos aqui no Brasil, esta era a unica que eles conheciam. A  matriz genuina ficara 

em um passado cada vez mais distante, na Africa.

Este relato que acabei de fazer tras consigo varias possibilidades de cria9oes 

de identidades culturais, que preferi denominar por imagens, por se constituir de 

forma apenas aparente, a tais grupos participates dessa realidade cultural e social.

Uma primeira imagem construida foi a da associa9ao das culturas afro- 

brasileiras com o exotico. Criou-se dai, por parte dos colonizadores, um sentimento 

de estranhamento, que logo foi se transformando em afastamento e depois 

deprecia9ao. Influenciado principalmente pelo dogma cristao imposto pela Igreja 

Catolica, tendo como “ ideologia” auxiliar o Tribunal do Santo Oficio. Nao demorou 

muito para a Igreja come9ar a estabelecer fatidicas associa9oes das Entidades do 

Candomble com o Demonio, o que ocasionou num afastamento das pessoas ligadas 

a esse culto, nao pela associa9ao ser aceita como verdadeira, o que tambem ocorreu 

em menor numero, mas principalmente pela persegui9ao e repressao dos seus 

praticantes. Porem esses afastamentos ocorreram mais no ambito publico, as 

principals saidas foram as associa9oes com os santos catolicos, no ambito privado, 

nas senzalas.
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Como e notada, essa imagem sobre as religioes afro-brasileiras, criada ainda 

no periodo colonial e ainda muito forte era nossa sociedade. Muitas pessoas tem 

medo de participar ou ate mesmo de presenciar uma cerimonia dessa religiao, 

desconhecendo que na atualidade e atraves do sincretismo, ocorrido ha anos com o 

catolicismo, o soberano maior e Deus, o mesmo das matrizes judaicas, mul9umana e 

crista, logicamente com algumas reelabora9oes conceituais, como ocorre com 

qualquer outra religiao. Macumba virou sinonimo de Demonio e, infelizmente, e 

triste constatar que a nossa produ9ao de livros didaticos de historia nao esteja 

fazendo nada para mudar essa “historia” . Tomando emprestado a logica da Igreja 

Catolica, pecando, principalmente por omissao, a nossa produ9ao de materials 

didaticos sempre se escondeu atras de uma logica discriminatoria, sempre pautada 

nos valores de nossos colonizadores “brancos” . Os livros didaticos de Historia nunca 

se prestaram ao papel social a que deviam sua existencia, apresentarem, sobretudo 

para a parcela mais humilde da nossa sociedade, que sua(nossa) cultura teve um 

papel de destacada importancia na constru9ao da historia da nossa Na9ao, Estado, 

Cidade, etc. Tanto que, apesar de todo o encobrimento ou esquecimento intencional 

por parte da academia, e da massifica9ao historica de valores negativos por parte de 

nossos colonizadores e sua visao europocentrica, materializadas em suas institui9oes 

como o Estado e a Igreja, essas culturas resistem e sempre tem for9as para se 

readaptarem as circunstancias historicas, onde forjam suas identidades como grupo e 

como individuo. O que falta ainda aos nossos produtores de livros didaticos e trazer 

a luz da escrita de seus textos essa abordagem cultural atrelada aos acontecimentos 

politicos, economicos e sociais que ja  sao narrados por eles. Sendo dessa forma, um 

meio de esclarecimento sobre essas culturas, quando mostradas como participates 

de uma realidade historica, e nao apenas como complemento, como fuga.

A  multiculturalidade e celebrada na atualidade como um valor que caracteriza 

a nossa sociedade brasileira, so que na maioria das vezes esse multiculturalismo e 

abordado como uma especie de constela9ao, onde as “ estrelas” culturais de nossa 

realidade, apesar de se fazerem brilhar e de se notarem, nunca se interagem e nunca
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sao abordadas como uma realidade que muitas vezes se confundem e formam ao 

longo de nossa historia, “ estrelas” mutaveis que as vezes misturam o seu brilho. 

Dessa forma encarada, a nossa multiculturalidade reafirma as velhas separafoes 

entre culturas: a do branco, a do negro e a do indio. Trazidas assim de forma 

separada, o livro didatico de historia tende a refor9ar uma historica deprecia^ao das 

culturas afro-brasileiras e indigenas pela conseqiiente associa9ao com seus grupos de 

origem, historicamente postos a margem de nossa historia, produzida pela academia 

para os livros didaticos. Negros e indios no maximo “ sofrem” a historia, como suas 

vitimas, nunca sao sujeitos construtores da historia de que fazem parte. Nos livros 

didaticos sempre sao enfatizados como pessoas que sofrem de forma quase paciflca 

(excluindo as ja  citadas revoltas contra o Estado), as agruras que o sistema 

escravocrata Ihes impos. Suas historias estiveram, desse modo, sob as vontades dos 

brancos e, em casos especiais, do surgimento de um heroi, como Zumbi.

Sobre essas constru9oes de imagens, vale a pena recuperar uma analise ja 

feita sobe cultura que se aproxima dessa vertente separacionista. Mais do que isso, 

acredito mesmo que essa logica cultural tenha sido influenciada pela pioneira 

pesquisa do folclorista Camara Cascudo, quando pesquisou e catalogou em livros, 

tradi9oes de culturas populares. Ele basicamente constroi a visao da cultura popular 

como a forma de expressao de um povo, de uma comunidade. Cultura toma aqui a 

dimensao do que Guattari chama de “ cultura-alma coletiva” . Para ele nao e admitido 

o conceito de cultura como um valor individual, cultura e antes de mais nada um 

atributo de grupo, que permeia toda uma comunidade, a cultura e o seu valor de 

homogeiniza9ao, de norteamento. Seja em seus folguedos populares, suas comidas, 

suas expressoes artisticas, etc. Porem, como folclorista de inicios do seculo XX, 

Camara Cascudo observa a cultura como algo exterior do ser, de um grupo, ela e 

apenas a exteriorizaqao dos atos praticos, ou materiais de sua historia, ou seja, 

exterior no sentido de representa9ao dos sentimentos, e nao como produqao deles.

Sua visao acerca da relaqao entre cultura e individuo tomou corpo e se 

materializou entre os historiadores brasileiros que trabalham com cultura, sendo
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ainda a forma mais encontrada de defini^o da cultura. Sendo por Camara encarada 

de forma a-historica, onde individuo e cultura nao experienciam transforma^des em 

suas relafoes. Camara Cascudo inaugura um linhagem de analistas culturais que se 

prendem apenas a valorafao das expressoes culturais como representafao do 

exotico. Sem contar com os antropologos dessa mesma epoca, que muitos tinham 

como algo de fundamental importancia para seus eixos de pesquisa, a busca do 

exotico. Para isso “ invadiram” aldeias indigenas, ou africanas, vilas de Pescadores, 

agrupamentos ciganos, enfim, onde parcelas da popula^o, por op9ao ou impostas, 

ficam a margem dessa nossa civiliza9ao modema. E ai que entra a enfatiza9ao de 

cultura como valor. A  analise que muitos antropologos fizeram acerca das culturas 

estudadas por eles, e verificarem qual o grau de cultura do grupo veriflcado. 

Situando-se em uma fase “primitiva” , “arcaica” , etc. A  analise colocada dessa 

forma, tende a desvalorizar as formas de vida autonomas a essa sociedade que a 

quase totalidade das pessoas se insere, atraves de uma analise de suas culturas7.

Assim por essa vertente, evidencia-se uma rela9ao estatica entre eles e o 

mundo, com a vida fora da atividade cultural, e vice-versa. Assim, vida e cultura nao 

se interagem, a segunda apenas complementa a primeira, mais de forma estetica de 

que vital, ou existencial.

Assim como o Candomble, outras culturas de origem africana foram 

ganhando uma triste associa9ao com a negatividade, com o perigo. Eram vistos com 

desconfian9a pelos portugueses na epoca da escravidao. Tudo o que era relacionado 

com os escravos era visto com receio, o perigo rondava as casas grandes, ele era 

originario das senzalas. Consequentemente, as expressoes culturais trazidas pelos 

africanos transpiravam perigo. Sendo assim, a saida era coibi-las ou vigia-las.

Apenas para citar mais um exemplo, a capoeira durante todo o seculo XIX 

era proibida pelo estado de ser praticada, dentre outros motivos, por se constituir 

num elemento de articula9ao de grupos de negros, baseados no espirito de

7 Essa caracterizagao de pesquisa apontada a Antropologia, nao se aplica em nossa epoca, onde os aspectos 
historicos nao sao mais colocados a margem, na observagao de tragos culturais de um determinado grupo ou 
comunidade.
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solidariedade, que o sistema escravocrata possibilitava acontecer entre seus 

integrantes8. Isso constitma um perigo a ordem estabelecida, e por isso foi logo 

posta em associaqao com a criminalidade. Associagao esta que percorreu quase todo 

o seculo XX, apesar de na decada de 30 ser posta na legalidade pelo Estado Novo, 

ganhando novas nomeagoes. A  nova associagao que o seculo XX  vem impor a 

pratica da capoeira e a do malandro, aquela figura que nao gosta de trabalhar e que 

usa de artificios muito espertos para sobreviver.

Para essa sua nova condigao de liberdade e excluido do novo mercado de 

trabalho livre, o negro ganha de “brinde” da aboligao, o titulo de “malandragem”, 

associado a “vagabundagem” e a “ criminalidade” . Ainda hoje, os setores mais 

conservadores de nossa sociedade, encaram tal associagao da capoeira com a 

criminalidade e a ociosidade como verdadeiras.

Um exemplo de que essas imagens negativas permanecem muito fortes em 

nossa sociedade, foi o de um culto evangelico, que se pretendia inovador, que certa 

vez presenciei. A  celebragao era inovadora, as imagens sobre nossas culturas afro- 

brasileiras, nem tanto. Encenou-se algumas mini-pegas, com o objetivo de divulgar 

sua fe, so que fizeram isso rebuscando e reafirmando as imagens formadas sobre as 

culturas afro-brasileiras da epoca da Colonia e Imperio, ja  citadas nesse trabalho, 

para se sobreporem a elas como a defensora da “verdade do bem” , enquanto a outra 

era a do “mal” . Na primeira delas um Pai de Santo aparece invocando o Demonio do 

cristianismo e, na segunda um jovem praticante da capoeira assalta um homem. 

Acredito que nao seja coincidencia, terem feito duas associagoes em apenas duas 

pegas representadas desse dia, ou de ter saido de um grupo religioso. Ela representa 

a personificagao de uma imagem que esta presente em nossa sociedade, nao so na 

elite, mas em todas as camadas sociais, e o livro didatico de historia, que a meu ver, 

mais do que “ empurrar” conteudos na cabega dos alunos, em o dever de trabalhar 

essas questoes tao importantes na vida de milhoes de pessoas de todo o Brasil, como

8 Claro que aconteciam desaven?as e disputas entre maltas de capoeiras, mas as autoridades os preferia 
considerar como um grupo de mesma periculosidade e de articulagao de grupo.
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forma de eliminar preconceitos (que a meu ver provem em sua maioria da 

desinformatpao a respeito do tema) e, principalmente, como forma de inclusao social, 

pois, a negaqao do conhecimento da historia da propria realidade, constitui para 

mim, tambem uma forma de exclusao social.

Dessa forma, estou de acordo com a proposiqao de H. D. Penteado, quando 

afirma que:

“Pouco se leva da escola para a vida. E assim a vida vai se repetindo, se 

conservando. Perpetuando e multiplicando seus problemas ”9.

Onde a inaplicabilidade do que se ve na escola, ou pior ainda, a falta ou nao 

adequamento de abordagens sobre questoes tao importantes do nosso cotidiano, 

como a historia das culturas afro-brasileiras, contribui para perpetuar imagens 

(negativas, discriminatorias) em nossa sociedade.

9 PENTEADO, H. D. Meio Ambiente e Formagao de Professores. Sao Paulo: Cortez, 1994, p.55.
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C A P ITU L O IIs

V ELH A S  TR AD IQ O ES, NOVAS (N A O )E S C R ITA S  DA

H ISTO R IA :

A  T R A JE T O R IA  DE UM A EX C LU SA O .

A  minha pesquisa sobre a trajetoria, ou melhor ainda, sobre a escrita(ou a 

falta dela) das culturas afro-brasileiras no livro didatico de historia tem como recorte 

temporal desde a decada de 60 ate os dias atuais. Neste capitulo fa?o uma analise de 

cada um dos momentos que proporcionaram ou impuseram para que os livros 

didaticos fossem escritos da forma que assim os encontrei. A  razao pela qual 

come90 a minha analise a partir da decada de 60 se deve pelo fato d que e a partir 

desse momento que sc cogita pela primeira vez um debate govemamental em torno 

da monopoliza9ao e amplia9ao do ensino publico, reinvidicadas ha muito tempo por 

setores de nossa sociedade, como por exemplo os educadores da chamada escola 

nova (os escolavovistas), como Anisio Teixeira, Louren9o Filho, Fernando de 

Azevedo, dentre outros. Esses educadores, juntamente com o ISEB (Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros, fundado em 1955) defendem uma escola para 

todos, como forma de reduzir as desigualdades sociais, atraves de um despertar para 

as condi9oes em que viviam. Principalmente pela constata9ao de um fator alarmante, 

50% da popula9§o em idade escolar se encontrava fora da escola (ARANFLA, 1999). 

Estes setores mantiveram uma acirrada disputa com a Igreja Catolica, sobretudo com 

sua ala mais conservadora, que detinha as institui9oes de ensino sob sua guarda. 

Estes venceram e continuaram a existir e se ampliar, abrindo espa90 para a 

implanta9ao de outras institui9oes de ensino privado, principalmente apos o golpe de 

64.

Sob essas condi9oes, os raros livros didaticos produzidos no inicio da decada 

de 60 eram destinados quase que exclusivamente ao publico da rede privada de
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ensino, que estavam sob a guarda de uma educacpao altamente conservadora sob a 

tutela da Igreja Catolica, preocupada em conservar a moral burguesa do publico a 

que serviam.

“O que estava sendo criticado pelos catolicos era, aparentemente, o velho 

tema republicano da laicidade do ensino. Mas, de fato, eles representam as forgas 

conservadoras que defendem o ensino elitista de que sempre foram representantes. 

Sob a desculpa da ‘liberdade de ensino posicionam-se contra a democratizagao da 

educagao. Afinal, a educagao popular possibilitaria as camadas populares maior 

participagao politica, o que certamente alteraria a estrutura do poder '

Assim, o seu poder de ser a detentora da “verdade” doada pelo poder divino, inibia 

questionamentos e inova9oes. O que prevalecia era o tradicional positivista das 

epopeias, dos grandes homens e feitos, da historia linearmente fadada ao sucesso, a 

da construipao do Brasil como ele e — aos olhos da sociedade burguesa.

Em conseqiiencia, o livro didatico de historia era o “retrato fiel” desse seu 

publico alvo. Embora ele atendesse tambem os estudantes da rede publica, o poder 

das institui9des privadas que come9ava a crescer -  principalmente depois do golpe 

militar de 64 -  fazia-o tender a atender as suas exigencias de uma educa9ao 

burguesa. Escrito de maneira apenas a narrar os fatos em sua ordem cronologica, 

uma sucessao de acontecimentos politicos que enalteciam os nossos “herois” , ao 

longo de toda a historia do Brasil. Sobre isso, a historiadora Tais Nivea de Lima, ao 

explicar sua escolha na sele9ao das fontes de sua pesquisa para o livro Inaugurando 

a Historia e Construindo a Nagao, nos da uma importante informa9ao de como os 

livros didaticos seguiram uma trajetoria marcada por tres momentos distintos:

“Na selegao das fontes, optei por alguns livros representativos de tres perlodos que 

considero importantes na historia do ensino de Historia no Brasil: aqueles

1 ARANHA, Maria Lucia Arruda. Historia da Educa9ao. Sao Paulo: Moderna, 1999, 5a ed. P.250.
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produzidos no perlodo republicano, do final do seculo XIX a 1930, marcados por 

uma visao epica da historia, tendendo a depreciagao da colonizagao portuguesa no 

Brasil; os livros produzidos por uma vertente nacionalista ou dela herdeiros, de 

1930 ate aproximadamente 1980; e, fmalmente, os livros concebidos no bojo de 

propostas marcadas pela critica a ‘historia oficial’ elitizada, editados 

aproximadamente entre 1980 e 2000”.

A  escrita sobre qualquer tipo de cultura nao se fez presente nesse modelo de historia 

nacionalista, demarcada entre as decadas de 30 e 80, destinada ao publico escolar. 

Buscava-se valorizar a a?ao dos brasileiros em detrimento as a9oes portuguesas na 

constru9ao de um nacionalismo, onde a escravidao era tida como um erro cometido 

pelos portugueses, que a Princesa Isabel, brasileira, desfez. Este fato foi refor9ado 

tambem pela conjuntura historiografica em que as produ9oes academicas, em sua 

maioria, que tinham como objeto de estudo a analise economica como forma de 

compreender o processo historico como um todo, influenciados pelas novas 

abordagens da Escola dos Annales, que tiravam do foco politico a centralidade da 

historia. Desse modo, alguns dos grandes produtores de obras que influenciaram a 

posteriori a produ9ao de livros didaticos, principalmente na decada de 80 com a 

abertura politica, se concentraram em analisar historicamente como Brasil se situava 

numa conjuntura economica intemacional e, tambem como era a nossa propria 

realidade dentro desse contexto. Assim foi o que aconteceu com as obras de autores 

como Celso Furtado, Caio Prado Junior, Nelson Wemeck Sodre, entre outros.

Uma grande exce9ao dessa produ9&o academica economicista foi o sociologo, 

historiador, literato, entre outras habilidades, Gilberto Freyre. Ele faz uma leitura 

social e antropologica de nossa historia, englobando como partes essenciais da 

constru9ao de nossa identidade nacional, as tres etnias que se encontraram no que 

hoje e o Brasil, o branco portugues, o negro africano e o indio. Com a ideia de que o

2 FONSECA, Thais Nivea de Lima e. Inaugurando a Historia e Construindo a Na9ao. Sao Paulo: Companhia 
das Letras, 2002. p. 92/93.
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que constituia o Brasil ser diferente das outras, na9oes foi porque aqui houve uma 

miscigenapao das tres ra9as. No trabalho de Freyre, Casa Grande & Senzala, ve-se 

pela primeira vez uma obra academica atribuir ao negro e sua cultura fundamental 

importancia para a forma9ao da identidade nacional, ele faz uma analise sobre a 

contribui9ao que essas tres ra9as trazem para a nossa forma9ao. Este trabalho de 

Gilberto Freyre tern, dentre outros meritos, o de ser o que traz a tona uma 

preocupa9ao cultural como forma de compreensao de um povo, principalmente dos 

que sao colocados a margem dos processos politicos -  incluindo as propostas de 

escrita da historia -  como o indio e o negro. Principalmente em Casa Grande e 

Senzala, Freyre aborda de forma inovadora em uma produ9ao academica, como os 

negros escravos deixaram suas marcas culturais na nossa historia. Embora 

estabele9a um grau de valora9ao ao avaliar o processo historico, ele e pioneiro por 

admitir suas existencias como tra90S culturais de todos os brasileiros, e nao apenas 

de uma etnia, para ele, gente de sangue e/ou alma mista.

Apesar de repercutir nos meios academicos, embora nao tendo muita 

aceita9ao como teoria explicativa de nossa realidade nacional, os livros de Freyre 

nao tiveram muita aceita9ao tambem daqueles que produziam o material didatico de 

historia, ate pelo menos a decada de 90. Isto principalmente por dois motivos. O 

primeiro e que os livros de Freyre -  principalmente Casa Grande & Senzala e 

Sobrados &  Mucambos -  se chocavam com o tradicionalismo verificado ate o final 

da Ditadura Militar e o enaltecimento que ele faz da coloniza9ao portuguesa, em 

contraposi9ao a uma grande lusofobia que desde o seculo XIX dominavam as 

paginas de nossos livros didaticos. E o segundo e, ao mesmo tempo um motivo 

politico e de reafirma9ao racial, onde depois da abertura politica, Gilberto Freyre foi 

acusado de ter sido a favor do regime implantado no pais em 64, disso resultou um 

quase esquecimento de sua produ9ao bibliografica. Aliado a isso, houveram os 

criticos que descobriram em suas obras a tese da ocorrencia de uma democracia 

racial no Brasil, uma escravidao mais suave do que em outros paises. Hoje ha um 

debate em tomo de tal “verdade” nas obras de Freyre, porem ha os que prefiram



21

concordar com o primeiro caso e mcnosprezar dc vez o autor. Como e o caso, se nao 

de todos (e bom nao generalizar!), mas da grande maioria dos assim chamados 

movimentos da “consciencia negra” , que, de certa forma se diz representante de uma 

suposta identidade negra, e tern influencia sobre o permitido e o nao permitido nessa 

constrmjao. E onde recai a produ9ao fryreana, o nao permitido, o quase imoral e 

amoral.

Uma outra importante questao a se levantar quando se fala do esquecimento -  

diga-se de passagem, proposital -  que as obras de Gilberto Freyre sofreram no pos- 

ditadura, e a falta de uma pedagogia politica transformadora, como era a 

caracteristica das obras dos livros didaticos de historia. Nesse momento preferia-se 

resgatar os ja  mencionados Celso Furtado e Caio Prado Jr. e suas celebres obras 

Formagao Econdmica do Brasil e Historia Economica do Brasil como pontos de 

referenda na construgao de uma Historia do Brasil, critica.

Desse modo, a contribuii^ao que os livros de Gilberto Freyre poderiam ter 

dado a constru9ao dos livros didaticos de historia, principalmente no aspecto 

cultural, acontece de forma bastante timida. Os autores de livros didaticos da 

atualidade, ao que parece, nao se livraram do rancor que muitos academicos nutrem 

pelo autor, muitas vezes sem o devido estudo de suas obras. Desse modo, excluindo 

ou apenas repetindo, sem a devida revisao autores como Gilberto Freyre, Sergio 

Buarque (sobretudo pela tese do “homem cordial”), Camara Cascudo pelo 

tradicionalismo, dentre outros importantes nomes, que se ativeram de uma 

preocupa9&o cultural em nossa historia, fica-se ainda em um tradicionalismo proprio 

das epocas em que essas pessoas escreveram.

Seguindo o mesmo caminho dos autores economicistas, os setores que se 

propuseram a trabalhar sobre cultura nos segmentos mais populares e, dessa forma 

come9ar a desmistificar a cultura como sendo uma area restrita da elite. Cultura 

como um meio de socializa9&o e de tomada de consciencia por parte da popula9ao, 

como era a proposta do ISEB e dos escolanovistas. Este foi o caso do CPC (Centres 

Populares de Cultura, ligado a UNE (Uniao Nacional dos Estudantes), do MPC
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(Movimentos de Cultura Popular, ligado a prefeitura do Recife) e do MEB 

(Movimentos de Educafao de Base, criado pela CNBB -  Conferencia Nacional dos 

Bispos do Brasil -  que come9ava a fazer frente a parte mais tradicional da Igreja 

Catolica -  a que monopolizava o ensino privado -  se voltando para os setores mais 

humildes da sociedade brasileira). Se voltaram para uma tendencia de enquadrar ou 

enfatizar a cultura numa maneira politicamente engajada nos problemas politico- 

sociais. O que se pretendia quando esses movimentos culturais levavam suas 

apresenta^oes ao publico, em pe<;as de teatro, exibi9oes de cinema e de 

documentarios, palestras, etc, era uma maior conscientiza9§o e participa9ao politica 

das pessoas na sociedade em que o cidadao se insere. Nesses movimentos se 

encontravam pessoas como os cineastas Glauber Rocha e Antonio candido, com o 

Cinema Novo; educadores como Paulo Freire e Hermes de Lima; religiosos como o 

Frei Leonardo Boff, da ala reformista-progressista; dentre outros importantes nomes, 

que exigiam a participa9ao politica de todos, atraves da educa9ao e de atividades 

culturais.

A  atua9ao desses movimentos foi duramente castrada com a tomada de poder 

pelos militares em 1964. Esses movimentos foram logo postos na ilegalidade, o 

resultado foi o fechamento e a persegui9ao de seus integrantes, resultando em 

prisoes e mortes, no melhor dos casos foram exilados ou mantidos sob vigilancia do 

Estado. Assim, a contribui9ao que tais tendencias de pensar a sociedade e a cultura - 

como meio revolucionario a partir da conscientizaqao das massas - que poderia ser 

levada para a escrita dos livros didaticos de historia foi impedida pelo Estado de 

vigilancia que se instalou no Brasil. Sob esse aspecto, o livro didatico que ja  era 

escrito com tendencias nacionalistas, passa apenas a ganhar um novo adjetivo, 

vigiado.

Os militares alem de tornar a educa9ao um setor em que a vigilancia se fazia 

permanente, introduziram modifica9oes estruturais e funcionais para a mesma. A 

educa9ao agora e pensada apenas como um meio de capacita9ao de trabalhadores 

para o mercado de trabalho, cada vez mais especializado.
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“O treinamento de nossos tecnicos tinha em vista a adaptagao do ensino a 

concepgao taylorista dpica da mentalidade empresarial tecnocrdtica ” . J

Agora a educa9ao tende a ganhar os moldes da educa9ao bancaria, onde 

apenas o acumulo de informa9oes sao essenciais ao aluno (apenas informa9oes que 

tivessem passado pelo crivo da censura). Em conseqiiencia disso, disciplinas que 

poderiam se tomar perigosas a ordem nacional tiveram seus movimentos mais 

controlados, ou foram definitivamente extintas, este foi o caso da Filosofia, que 

volta para o curriculo so apos os militares deixarem o poder. As disciplinas de 

Historia e Geografia se enquadram no primeiro caso, suas cargas horarias foram 

reduzidas e seu horario foi complementado por disciplinas que impusessem o 

civismo aos alunos, como OSPB e Educa9§o Moral &  Civica.

Dessa forma, vemos que o ensino de historia para os alunos dos niveis 

fundamental e medio era um setor que poderia trazer problemas maiores, se nao 

devidamente vigiado. Seguindo essa mentalidade, foram eles que impuseram a troca 

de professores, tanto nessa fase da educa9ao como no proprio setor universitario. 

Esses novos professores eram pessoas que se adequavam a essa realidade, militares 

ou seus colaboradores e ensinavam apenas o permitido pelo Estado. Em 

conseqiiencia, o ensino de historia nos colegios, tanto publicos como privados, foi 

ganhando cada vez mais contomos de um exercicio de memoriza9ao de datas, 

nomes e fatos.

Foi desse modo e sob essas circunstancias, que tanto a produ9&o de materials 

didaticos como o proprio ensino de historia terminam a decada de 60 e iniciaram a 

de 70, excluindo nao apenas a historia das culturas afro-brasileiras, que nao tinham 

sido escritas nesse material ainda, como qualquer outra forma de expressao, que 

tambem e cultura.

3 ARANHA, Maria Lucia Arruda. Op. Cit. P.254.
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Sob o regime militar, os livros didaticos de historia tendiam a ser o menos 

polemicos possiveis, sem levantamento de questoes, sem problematizaqoes. Era a 

epoca em que atraves da educaqao, a ditadura tinha o controle sobre os materials 

distribuidos aos estudantes. Um livro didatico sem teorias revolucionarias ou 

conscientizadoras, sem questionamento, apenas aceitaqao. Esse era o livro ideal para 

os ideais do Regime.

A  ausencia de referenda a abordagens culturais e tambem explicada nao so 

por esse contexto de um regime autoritario que controla todos os meios de 

comunicaqao, e nao apenas os educacionais. E explicado tambem pelas 

circunstancias de uma epoca, em que tanto as produqoes academicas quanto as 

preocupaqoes cotidianas de pessoas comuns do mundo todo estavam mais propensas 

as questoes politicas -  sendo a cultura pensada tambem dessa forma. Assim, em 

movimentos culturais do mundo todo puderam ser observadas manifestafSes de 

insatisfaqao das conjunturas politicas e sociais de seus paises e do mundo, como 

foram os casos do movimento Hippie cm Woodstock, os Panteras Negras e o 

movimento Black Power, a passeata dos estudantes em Paris. No Brasil tivcmos 

movimentos culturais que se aliavam a essa tendencia mundial, como por exemplo, a 

Tropicalia e dos famosos Festivais da Canfao, em que cantores e publico 

externavam suas insatisfa9oes com o “Estado” em que se encontravam.

O acirramento da Guerra Fria entre os EUA e a URSS e sua conseqiiente 

corrida armamentista -  a crise dos misseis em Cuba e o ponto crucial -  e uma maior 

separaqao entre os blocos comunistas e socialistas, onde o Brasil se situa do lado 

norte-americano, possibilitou um aumento da repressao com uma ca?a as bruxas 

(comunistas) jamais vista antes na nossa historia. Sob essa alegaqao impediu que a 

produqao de livros, filmes, pet âs de teatro, etc, fossem realizadas, inibindo ou 

obstruindo a nossa produqao cultural. O que importava e que a produqao cultural nao 

abalasse o status quo. Desse modo e que intelectuais como Florestan Fernandes e 

Fernando Henrique Cardoso; cantores como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico 

Buarque, entre tantos outros nomes de outros segmentos de nossa produqao cultural
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foram impedidos de se pronunciar ou terem suas obras traduzidas em outras 

produ9oes, como o livro didatico, por exemplo.

Nesse contexto, mesmo as produces academicas que conseguiam escapar a 

censura (publicadas no exilio, por exemplo) eram voltadas aos paradigmas das 

conjunturas economicas, politicas e sociais, com predominancia de um marxismo 

engajado nas transformafoes sociais. Mesmo assim, essas produ95es eram 

impedidas de chegarem no Brasil, a nao ser que de forma clandestina.

Para essa produ9ao historiografica, a cultura e vista como uma exterioriza9ao 

artistica proprias de um grupo ou comunidade, nao se constituindo em prioridade 

por nao fazer parte de um arcabou90 capaz de transformar uma realidade social. 

Assim sendo, cultura popular nao constitui prioridade das produ9oes historiograficas 

desvinculadas do “poder oficial” . Por outro lado, o do Estado, nao e abordado por 

nao constituir em elemento necessario a forma9ao do cidadao brasileiro. Estes 

necessitavam conhecer, e nao questionar, a nossa epopeica trajetoria a condi9ao de 

na9ao soberana, seus herois e martires de tal acontecimento. Uma historia quase que 

idealizada, sem percal90S ou fatos que atestem contra a “ inevitavel” forma9ao de 

nossa na9ao, onde chegou-se a afirmar que:

“A tortura era no Brasil uma excegao: era a regra ordinaria nas coldnias 

inglesas, holandesas e francesas, onde a aboligao significou, nalguns casos, um 

divorcio tragico com que os martires despedagaram o lago. No Brasil fo i uma 

separagao amigdvel de que resultou a pacificagao dos e spirit os. ”4

Ou seja, por mais que tivessemos conflitos em nossa historia, nosso espirito foi 

sempre pacificador e conciliador por natureza, essa era uma saida para amenizar a 

mancha negra deixada pela escravidao no Brasil. Essa cita9ao vem colaborar com a 

tese de que houve uma democracia racial no Brasil, supostamente apontada por 

Gilberto Freyre em Casa-Grande & Senzala. Onde o objetivo dessa teoria e posto em

4 SILVA, Joaquim. Hist6ria do Brasil. Sao Paulo: Companhia Editora Nacional, 1969, 22“ ed. P.144.
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pratica, pela apropria9ao por parte dos militares, em que o intuito era mostrar que se 

existiram diferenfas (desigualdades) entre no passado entre negros e brancos, elas 

ou foram ou estavam sendo devidamente desfeitas, mostrando as amigabilidades das 

ra9as na republica construida por e para os brancos. Dentre outros motivos, acredito 

ter sido este o principal motivo do esquecimento em que as obras de Gilberto Freyre 

cairam no pos-ditadura. Em suma,

“O perlodo ditatorial, ao longo de duas decadas que serviram de palco para 

o revezamento de cinco generais na Presidencia da Republica, se pautou em termos 

educacionais pela repressao, privatizaqao do ensino, exclusao de boa par cel a das 

classes populares do ensino elementar de boa qualidade, institucionalizaqao do 

ensino profissionalizante, tecnicismo pedagogico e desmobilizaqao do magisterio 

atraves de abundante e confusa legislagao educacional. ”5

A  partir do final da decada de 70, com a abertura politica do regime militar, 

que ja  come9ava a se esmoronar, a produ9&o historiografica dos livros didaticos 

come9a a tomar um rumo totalmente contrario daquele que foi predominante durante 

as decadas de 60 e 70, quando o Estado intervinha como fiscal do que ia ser 

publicado, onde a falta de problematiza9ao da ordem social nao aparecia em 

momento nenhum nesses livros, caracterizando-se como a marca registrada da nossa 

fase ditatorial.

A  decada de 80 vai abrir espa90 para uma produ9§o historiografica, tanto em 

livros didaticos como fora deles, de vertente predominantemente marxista (no casa 

dos materials didaticos). Come9ando com a volta de inumeros intelectuais que se 

encontravam no exilio e, com a consequente liberdade para voltarem a produzir, 

ocasionara que esta decada significou a ressurrei9ao e a amplia9ao das produ9oes

5 GH1RALDELLI JUNIOR, Paulo. Historia da Educaijao. Sao Paulo: Cortez, 1990 (Cole9ao Magisterio -  2° 
grau. Serie Formagao do Professor). P.163.
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academicas. Contribui'do muito tambem, pelo fato de que, agora as pessoas nao eram 

proibidas de ler, ou ler apenas o que era permitido pela censura.

A  partir de agora, o livro didatico se prestara a ser o transmissor de uma 

historia onde a “verdade” sobre a nossa trajetoria politica e social venha finalmente 

a tona, e deixar de ser apenas um livro que descreve grandes feitos de nossos 

“ herois” , para analisar de forma critica a nossa historia, com a finalidade da 

construqao da consciencia politica no presente.

Nessa nova conjuntura da produ<?ao historiografica de livros didaticos de 

historia, a enfase sobre cultura basicamente nao aparece em nenhum livro. A  visao 

que transparece que os escritores desses livros tern sobre cultura, e ainda da cultura 

como uma forma de representaqao artistica, talvez por isso, nao fa?a parte da escrita 

de seus enredos, por nao se constituir como elemento, que atraves dele, pudesse se 

chegar a tomar consciencia politica de nossa realidade. As expressoes culturais afro- 

brasileiras continuam sendo relegadas a segundo piano nas produfoes 

historiograficas de toda a decada de 80 e , pela grande maioria dos que foram 

produzidos na decada de 90. A  novidade que estes livros vem trazer em relaqao aos 

da decada de 80, e a incorpora9ao de discussoes mais pontuais a respeito de fatos 

mais proximos da vida dos alunos, influenciados pelas vertentes historiograficas das 

mentalidades e do cotidiano. Porem, essas vertentes historiograficas apenas dao mais 

suavidade ao direcionamento de uma historiografia, que ainda continua 

predominantemente marxista, seguindo basicamente a linhagem da decada anterior, 

onde as culturas afro-brasileiras nao tiveram, sequer, seus nomes citados em 

basicamente nenhum livro didatico de historia, ate quase o seculo XXI. Ate o final 

da decada de 90, a area de atuatpao da grande maioria dos livros didaticos nao se 

prolongou ate os meios culturais (ha exceqoes, que veremos no capitulo a seguir).

A  grande novidade da decada de 90, e que os livros didaticos de historia 

ficaram mais atraentes, nao apenas em seus designs de capa e interior, com muitos 

mapas ilustrativos e reproduces de textos e epoca, como tambem em discussoes um 

pouco mais teoricas sobre alguns dos conceitos utilizados, puxando um pouco para
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uma analise sobre as mentalidades. Porem o mote permaneceu o mesmo, 

predominancia total dos historiadores marxistas onde, ate mesmo as mentalidades de 

uma determinada epoca, sao submetidas as vontades das “estruturas” em questao, e 

nao de pessoas de came e osso. As conjunturas pollticas e economicas ainda sao 

privilegiadas sobre os sujeitos historicos e, conseqiientemente sobre suas formas de 

expressoes culturais. Assim, a decada de 90 termina com a quase exclusao da escrita 

sobre as culturas afro-brasileiras em seus livros didaticos de historia, a unica 

exceijao sobre essa predominancia dessa decada, prefiro aborda-la no proximo 

capitulo, para poder compara-la com os tratamentos dados a essas culturas no inicio 

do seculo XXL
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C A P ITU L O  III:

PR O PO STAS E A PLIC A BILID A D E.

Ao analisar as propostas que os Parametros Curriculares Nacionais 

elaboraram para a educafao os niveis fundamental e medio na area de historia, pude 

perceber que se tratava de uma recomendaqao bastante interessante para uma 

possivel mudan?a do direcionamento do ensino da disciplina, saindo um pouco das 

tradicionais e ainda hegemonicas abordagens marxistas dos livros didaticos. Os 

PCNs questionam essas abordagens que sao feitas apenas sobre as superestruturas, a 

revelia dos sujeitos historicos, que tendem a afastar do processo historico seus reais 

personagens, as pessoas concretas. Propoem um redirecionamento do estudo da 

historia, como forma de submeter nao a reflexao ao conteudo, mas o inverso, o 

conteudo a reflexao, privilegiando situaqoes mais proximas dos alunos, de suas 

realidades sociais.

Aqui ha uma observancia da necessidade de se enquadrar o debate cultural 

como forma integrada de se pensar o processo historico, de se compreender as aqoes 

humanas e suas intencionalidades ao longo da historia. Admite-se a cultura como 

formadora de identidades e subjetividades de grupos, de comunidades. Para as 

pessoas que elaboraram a parte de historia dos PCNs, cultura e concebido como um 

valor norteador de diferenfas, de enquadramento social bem definido.

“A sociedade atual solicita que se enfrente a heterogeneidade e que se 

distinga as particularidades dos grupos e das culturas, seus valores, interesses e 

identidades”. 1

Desse modo, propoe-se uma reparti^ao de culturas, onde a necessidade da distinqao 

dos grupos e de suas culturas. Propoe mais do que um reconhecimento das

1 PCN: Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental: Historia. Brasilia: MEC/SEF, 1998. P.35.
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identidades, mas constru9oes de identidades feitas a margem das intera9oes sociais, 

das etnias, das religioes, etc.

Seguindo essa linha de raciocinio, apenas um grupo historicamente 

identiflcado a uma pratica cultural pode-se atribuir o privilegio de construir 

subjetividades e de estabelecer uma rela9ao identitaria em rela9ao a uma expressao 

cultural. Assim, um habitante do sul do pals nunca sera reconhecido como um bom 

dan9arino de forro, embora possa dan9ar melhor que a grande maioria de nos, 

nordestinos, nem sempre forrozeiros. Isto porque foi construldo historicamente que 

o forro e uma pratica cultural nordestina, hoje em dia cada vez mais paraibana e 

pemambucana.

Da mesma forma podemos compreender que capoeira e candomble, por 

exemplo, sejam associadas a praticas apenas de negros, criando uma vertente racista 

ou dando margem a segrega9oes nao apenas raciais, mas tambem sociais e culturais. 

A  cultura, identificada com apenas um dos seus grupos integrantes, corre o risco de 

virar sinonimo de “ gueto” cultural, onde uma possivel interculturalidade, como 

projeto de aproxima9ao de realidades que muitas vezes ja se situam proxiinas, de 

cria9ao de la9os de afinidade e de solidariedade, podem nunca chegar a acontecer. O 

isolamento cultural (se e que isso existe, acredito que nao) como meio de constru9ao 

e reconhecimento de identidades dos grupos e mais uma forma de norteamento de 

nossa complexa rede cultural, pois ha muito tempo nao existe cultura apenas negra, 

ou branca, ou indigena, de elite, ou das classes mais baixas.

As culturas afro-brasileiras, mais especificamente, apenas tiveram suas 

origens no continente africano, mais foram modificadas pelas re d o e s  sociais que se 

estabeleceram no Brasil. Portanto nao sao sinonimas de “culturas negras” , nem tao 

pouco de “cultura afro” , estabelecendo uma rela9ao romancista entre os grupos de 

origem e sua realidade brasileira, totalmente diversa. Sendo assim, teriamos a 

capoeira e o candomble na Africa e em todos os paises em que o trafico de escravos 

levava negros para trabalhar nas planta9oes do Novo Mundo. E isto nao ocorreu, 

essas duas praticas culturais so existia no Brasil (hoje a globaliza9ao levou-as para
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praticamente todo o mundo, principalmente a capoeira, que inclusive foi alvo de 

uma produtpao do cinema dos EUA), na Africa e nas outras ex-colonias europeias na 

America, ainda encontram-se praticas culturais que se aproximam um pouco dessas 

duas vertentes, tomadas a titulo de exemplo.

Por essa forma de se atribuir a apenas um grupo ou etnia o direito sobre uma 

possivel identidade cultural, deixa margem as conseqiientes nomeaipoes e 

classifica9oes que podem se tomar naturalizadas socialmente, inclusive por pessoas 

integrantes desse contexto. Como por exemplo, uma pessoa de origem negra negar- 

se como integrante de uma realidade historica que o desqualifica como membro de 

uma comunidade. Esta e uma das reapoes a abso^ao historica dos valores negativos 

atribuidos as culturas afro-brasileiras que relatei no capitulo I, inconscientemente 

livrar-se delas pode significar uma recoloca9ao ou uma introdu9ao nessa sociedade. 

O que nao podemos e deixar, ou melhor ainda, temos o dever como professores de 

historia, de que essas teorias discriminatorias sejam postas aos alunos como 

resultado de um processo historico de exclusao, nao apenas racial, mas tambem, e 

principalmente social. E tambem um dever dos livros didaticos de historia trazerem 

como escrita do seu enredo historico uma contribui9ao para a diminui9ao dessa 

discrimina9ao cultural, que se traduz como racial e social, e nao apenas mostrarem 

que ela existe.

Vejo a preocupa9ao que os PCNs colocaram em se pensar numa abordagem 

cultural como forma de intera9ao com os acontecimentos economicos, politicos e 

sociais como algo positivo, pois amplia a percep9ao dos alunos quanto ao objetivo 

de se estudar a disciplina de historia. Ela deixa de ser aquela disciplina que iria 

apenas rebuscar acontecimentos tao distantes dos alunos, seja de forma temporal, 

politica ou filosoflea, numa especie de transmissao de conteudos desconexos de sua 

aplicabilidade presente. Com essa proposta, vemos a possibilidade de se pensar 

numa historia que se relacione mais com a vida das pessoas, suas preocupa9oes e 

anseios, que rebusque os fatos que respondam as necessidades presentes tambem em 

seu cotidiano.
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Porem, mesmo antes de serem elaborados os PCNs (o primeiro ocorreu no 

ano de 1998) havia alguns livros que ja  se ativeram das culturas em seus textos, 

embora sejam rarissimos. O ja  referido livro de Nelson Piletti, Historia do Brasil, 

para o Ensino Medio, escrito no ano de 1996, traz um capitulo destinado a 

abordagem cultural. O capitulo 34: Cultura, Educa9ao e Movimento Ideologico sera 

destinado apenas as nossas expressdes culturais onde, logo no inicio o autor deixa 

claro qual e a sua concepfao sobre cultura ao se apropriar da definiqao dada por 

Alfredo Bosi, que separa a cultura em quatro ramos distintos: cultura universitaria, 

cultura criativa individualizada, cultura de massas e cultura popular, todas elas 

distintas uraa das outras e com graus de valorizaqao, o que implica numa analise 

qualitativa de cultura e a conseqiiente desqualilica^ao de algumas formas de 

expressoes culturais. Piletti se atem mais as tres primeiras formas do que ele definiu 

como cultura, exatamente pelo motivo de transparecerem como sinonimo de 

erudifao. Isto e logo notado quando ele afirma que:

“O acesso as varias faixas culturais, principalmente as duas primeiras, 

apresenta-se muito dificil em nosso pais por causa das precarias condigoes de 

nosso sistema escolar, que esta longe de atender a maioria da populaqao, de modo 

especial em seus nlveis mais elevados. ”2

A  visao que Piletti passa para os livros didaticos que ele escreve, sobre 

cultura, e ainda uma visao muito proxima a das elites dos dois seculos passados, o 

da cultura como produfao de conhecimentos, de acumulo de informa9oes. Por isso 

ele alarga o conceito para suas expressoes individuals, nesse livro o sujeito 

individual e visto como produtor dc cultura, se afastando um pouco do tradicional 

enquadramento de cultura como apenas um atributo comunal. No entanto, o que nao 

e inovador e o trato quanto ao foco do que e cultura, seguindo a linha de defini9ao 

da cita9ao colocada acima, nao e qualquer pessoa que e capaz de produzir cultura de

2 PILETTI, Nelson. Historia do Brasil. Sao Paulo: Atica, 1996. p.373.
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forma individualizada, tem que se ter acesso a erudi9ao. As prod^oes de cultura de 

forma individual sao aquelas ligadas principalmente a literatura e a poesia.

A  cultura de massas e a produqao cultural passada pelos meios de 

comunica9ao como o radio e a televisao, que abrangem grandes publicos.

E, finalmente temos a cultura popular, que se diferencia, dentre outras coisas, 

pela falta de habilidade ou conhecimento especializado para a sua produ9ao cultural, 

e dessa forma uma cultura que nao privilegia pelos requintes artisticos e esteticos, 

que nao mantem uma rela9ao com a produ9ao de conhecimento, pois lhe falta o 

conhecimento especializado, a erudi9ao. E por essa maneira que se evidencia o 

tratamento secundario que e dado a cultura afro-brasileira numa posterior produ9&o 

de outro livro do mesmo autor, uma vez que nesse livro nao aparece referencia 

alguma sobre essas formas de expressdes culturais.

O livro citado acima e Historia &  Vida Integrada, para a 8a serie do ensino 

fundamental, escrito apos as recomendaqoes do MEC atraves dos PCNs. Este ja  veio 

com um estudo mais proximos as normas culturais dos Parametros Curriculares, de 

aproximar o conteudo da realidade do aluno, de enfatizar aspectos de sua vida 

cotidiana integrados a historia. Com o titulo de Pluralidade Cultural no Brasil, o 

capitulo 20 ira, alem de se ater mais na abordagem do que ele chama de cultura 

popular, estabelecer uma inova9ao sobre a conceitua9ao sobre cultura do livro 

Historia do Brasil de 1996.

“Em sentido mais restrito, o termo cultura liga-se de modo especial as

atividades do intelecto e da sensibilidade humana, aqui incluidos principalmente o 
r 3saber, as artes e as tecnicas. ’’

Ve-se que a cultura esta mais ligada ao fator sensibilidades, nisso entendido 

nao como produtor de conhecimentos, que o livro anterior deixava margem a 

interpreta9ao, mas como produtor de identidades, onde ha o reconhecimento da 3

3 PILETTI, Nelson e PILETT1, Claudino. Historia e Vida Integrada. Sao Paulo: Atica, 2002. p.198.
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importancia que cada uma dessas culturas populares trazem para os seus integrantes. 

Porem, assim como recomenda os PCNs, houve uma separai^ao das escritas dessas 

culturas mostrando-as quase que autonomas, apesar de reconhecer que foram frutos 

de associa9oes de diferentes grupos sociais e etnicos. O que, de certa forma, vem a 

excluir do seio de uma determinada forma de expressao cultural outras, que apesar 

de se parecerem distantes, tern muito em comum. Como o Catolicismo e o 

Candomble, por exemplo. Essa abordagem cultural separativista tern tambem o 

poder de criar subjetividades, a da exclusao e do preconceito quanto a outras formas 

de se relacionar com o mundo atraves da cultura.

Alem disso, as culturas de origem africana, que comeqam a fmalmente a 

aparecer nos livros didaticos de historia, sao apenas expostas ao publico (como se as 

pessoas tivessem que olhar um livro para saber que elas existem) e nao trabalhadas 

em suas questoes historicas, que mantem ainda relafdes no presente, logicamente 

que com outras intera9oes entre as culturas e a realidade.

Enfatiza-las apenas como “Folguedos Populares” , recai na mesma visao que 

o folclorista Camara Cascudo tinha sobre a cultura, representa9ao do fantastico 

mundo imaginative que um povo toma concreto em suas manifestaqoes no mundo 

real.

Fiz primeiramente esta analise sobre Nelson Piletti para poder avalia-lo em 

dois momentos distintos sobre as abordagens das culturas afro-brasileiras, e para 

observar se as recomenda9oes dos PCNs tinham modificado sua escrita. A  

constataqao e de que o capitulo 20 de Historia e Vida Integrada se aproxima mais de 

um folheto turistico do que um livro de historia, onde o que predomina sao as 

descri95es de nossas festas, folguedos, feiras populares, etc. Outra coisa que 

aumenta nosso espanto, e quanto ao ano de sua publicaqao, 2002, ou seja,e a tiragem 

mais recente de uma editora de grande distribuiqao em todo o Brasil, o que 

proporciona uma negaqao de uma discussao historica a respeito de nossas culturas 

afro-brasileiras.
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Outro livro observado, Terra e Propriedade, da serie Historia Tematica para a 

6a serie do ensino fundamental, escrito pelos historiadores Roberto Catelli, 

Conceiqao Cabrini e Andrea Montellato, trouxe algumas inova9oes e avan9os, se 

comparado com o livro citado anteriormente, principalmente por ter sido escrito 

bem antes deste, em 2000. A  come9ar pela divisao nao tradicional de seus capitulos, 

como o proprio nome indica, este foi dividido em temas e nao por uma demarca9ao 

rigida de conteudos por epocas. Assim, no capitulo 8: Fragmentos da Vida Colonial 

no Brasil, vemos ja  um ensaio de discussao acerca das culturas afro-brasileiras 

inseridas em um contexto historico, se bem que ainda muito timidas e resumidas em 

poucas linhas. Apenas na pagina 144 desse livro vemos um pouco de 

problematiza9ao quanto a religiosidade afro-brasileira, que e colocada como 

resultado de um sincretismo for9ado pelas circunstancias da nova terra. No entanto, 

o titulo do texto dessa pagina nos remete a uma possivel atribi9§o de valores por 

parte dos autores: Religiosidade e Feiti9aria no Brasil Colonial, onde as associa9oes 

sao inevitaveis. Religiosidade viria dos brancos, enquanto a feiti9aria... Acredito que 

colocado dessa forma, o titulo remete o aluno-leitor a uma associa9ao com a 

negatividade, ja  trabalhada historicamente na mente das pessoas de nossa sociedade, 

e nao ainda sobrepostas a contento pelo livro didatico.

Os autores voltam ao tema no capitulo 10, na pagina 169, no qual ocupam 

apenas meia pagina com a descri9ao das diferen9as dos cultos africanos trazidos 

para o Brasil e suas regionaliza9oes. Em outra passagens do livro, apresentam outras 

manifesta9oes culturais afro-brasileiras, como os batuques, as congadas, a heran9a 

da malandragem, etc. Porem, essas questoes nao sao trabalhadas como integrantes 

de ium processo historico, sao apenas descritas como associativas aos seus grupos 

de origem, os negros. Dando margem a fatidicas associa9oes com a criminalidade, 

vagabundagem, e cultos demoniacos, como no passado.

Assim, o livro didatico do inicio do seculo XXI, apesar de toda inte^ao de 

incorporar os sujeitos, antes tidos como a margem dessa constru9ao historica, como 

indios, negros, mulheres, etc, como fazedores da historia, ainda propde uma
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mudanipa muito ti'mida com as velhas formas de organizacpao dos textos explicativos 

da historia. O livro Historia Tematica, apesar de sair um pouco da demarcai^ao 

tradicional aceita por todos os livros (apenas mudando os titulos e tendencias), ainda 

se enquadra nessa vertente, quando deixa apenas pequenos quadros explicativos 

complementares para expor assuntos de grande importancia. Esses foram apenas os 

espaipos deixados para a escrita sobre as culturas afro-brasileiras, em apenas um dos 

quatro volumes existentes de Historia Tematica para o ensino fundamental.

Embora, se comparado com o livro Historia e Vida Integrada, possa parecer 

um avan90 quanto a abordagem das culturas afro-brasileiras (mesmo que escrito 

antes), ja  que este nao tern uma linha sequer problematizando a questao cultural 

afro-brasileira como componente historico, alias, nem essa demarcafao se faz 

presente nesse livro, onde cultura e tida como algo a-historico, a serie Historia 

Tematica, ainda nao deixa margem a uma inclusao das culturas afro-brasileiras, e 

conseqtientemente, seus integrantes, como sujeitos construtores de sua propria 

historia e do pais, que continua sendo da al?ada de terceiros.

Uma outra grande dificuldade que tive ao analisar os livros didaticos, e que 

tomo como conclusao, e a total ausencia de abordagens culturais, principalmente das 

culturas afro-descendentes dos livros didaticos de historia para o ensino medio. 

Enquanto pude estabelecer comparafSes sobre o tema em livros para o nivel 

fundamental, os do nivel medio cada vez mais se parecem uns com os outros. Com 

as mesmas demarca9oes, as mesmas preocupa9oes e abordagens, enfim, a mesma 

tendencia historiografica, diferindo-se basicamente apenas pelos designs, que sao de 

responsabilidade mais da editora que dos escritores.

Nos livros que observei: Historia para o Ensino Medio da editora Scipione; 

Das Cavemas ao Terceiro Milenio da editora Modema; Historia Geral e do Brasil da 

editora Atica. Todos publicados no ano de 2001, constatei a padroniza9ao e 

uniformiza9ao dos conteudos e das problematicas. Ha a tendencia predominante de 

um marxismo bem proximo do verificado no pos-ditadura militar, onde os sujeitos 

historicos estao subordinados as vontades das conjunturas politico-economicas,
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numa total desobservancia das propostas feitas pelo MEC atraves dos PCNs, 

trabalhar a historia tendo em vista os anseios, preocupafoes e problemas do 

presente,como forma de responder aos problemas vivenciados por nossa sociedade 

atual.

Comparando os livros didaticos de historia para os niveis fundamental com 

os do medio, vemos que houve um significativo avan<?o apenas no primeiro, um 

possivel caminhar em outra dire9§o, englobando temas novos, como cultura, por 

exemplo, como forma de explica9oes de momentos historicos diversos, embora que 

de forma ainda incipiente. Talvez isso se deva a situaipoes distintas que vivenciam a 

produ9ao dos materiais de ambos os niveis.

No nivel fundamental ocorre uma pressao pelos setores pedagogicos para 

uma verdadeira educa9ao, em todas as suas areas, com objetivo da participapao do 

aluno como produtor de conhecimentos, estimulando a capacidade do aluno e 

alargando sua visao acerca do mundo em que vive. Ja para o nivel medio, a pressao 

provem de outras fontes, que nao esse da constru9ao do conhecimento, mas sim o da 

assimila9ao deles. Aqui o aluno apenas incorpora as informa9oes que lhe serao 

necessarias, impostas por uma mercadaliza9ao do saber, atraves dos vestibulares e 

dos cursos preparatories para eles, formando verdadeiros lobs na manuten9ao de um 

ensino tradicional, porem indispensavel a seus propositos, a armazenagem de 

informa9des. Isto e facilmente constatado pela observa9ao da uniformiza9ao das 

questoes de vestibulares de todo o Brasil, onde questoes sobre culturas afro- 

brasileiras nao sao colocadas nesses exames, por ja  se saber que esse tema nao e 

abordado em salas de aula no nivel medio, seguindo os mandos da “ cultura 

mercado” em nossa produ9ao de materiais didaticos e dos testes vestibulares.

Esta preocupa9ao e extemada logo no na apresenta9ao do livro Historia para 

o Ensino Medio, de Claudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo, quando afirmam:
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“O livro deveria auxilia-lo em sens estudos, nao apenas na escola, no Exame 

Nacional do Ensino Medio (ENEM) ou nos vestibulares, mas tambem na eventual 

vivencia universitaria ”4

Ou seja, ha uma tendencia de uniformizaqao em testes avaliativos como os 

vestibulares e o ENEM, que tendem a imprimir a escrita e ao ensino de historia uma 

abordagem tradicional, excluindo novas reelaboraqoes desses materiais para o nivel 

medio.

Por fim, enfatizo uma coleqao de livros didaticas de historia para o nivel 

fundamental, Brasil: Uma Historia em Construqao, que pela demarcaqao 

cronologica dos capitulos deste trabalho, deveriam ter sido abordados no capitulo 

anterior, mas por estes nao se encaixarem na vertente que dominou a escrita dos 

livros didaticos da decada de 90, e por conter uma importante abertura a discussao 

das culturas afro-brasileiras, preferi analisa-lo agora e estabelecer uma comparaqao 

com os livros escritos ja  sob as recomendaqoes dos PCNs. Esses livros trazem em 

todos os seus capitulos, discussoes sobre questoes historicas que se desdobram ate 

nossos dias atuais, como por exemplo , as questdes do respeito aos povos indigenas, 

trabalhadas historicamente. Quanto ao trato que e dado as culturas afro-brasileiras, 

no volume 1, e o livro didatico que mais se preocupou em mostrar que essas culturas 

foram resultado de um processo historico, que ainda esta em construqao, talvez 

provenha dai toda a abordagem das culturas ligadas as questdes sociais. Ainda 

assim, apenas a religiosidade afro-descendente e enfatizada em dois capitulos, o 

primeiro em uma chamada de jomal, na qual se alerta para a necessidade de discutir 

a diversidade cultural na escola, como forma do esclarecimento diminuir os 

preconceitos. E em outro capitulo, mostra a religiosidade afro-brasileira em seu 

processo historico de sincretismo com o catolicismo e as religioes indigenas,

4 VICENTINO, Claudio e DORIGO, Gianpaolo. Historia para o Ensino Medio. Sao Paulo: Scipione, 2001 -  
(Serie Parametros). Apres.
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atentando para a imposifpao que a religiao dominante, o catolicismo, fez da 

associaqao destes com cultos domoniacos.

Estes livros didaticos escritos pelos historiadores Jose Rivair Macedo e 

Mariley W. Oliveira, escritos bem antes da cria9§o dos PCNs, tern mais ligaqoes 

com suas propostas do que os outros livros didaticos ja  mencionados aqui. Neste 

livro poderiamos indicar o atendimento a seguinte recomenda9ao:

“A partir de problematicas contemporaneas, que envolvem a constituigao da 

cidadania, pode-se selecionar conteudos significativos para a atual geragao "5.

Desse modo, atraves de uma chamada a necessidade do esclarecimento sobre as 

culturas afro-brasileiras, busca a constitui9§o da cidadania, atraves do respeito a 

diversidade cultural, existente em nosso pais. Ainda que de forma timida e 

resumida, eu diria que este livro e um avan9o positivo em rela9ao aos demais (se 

nao fosse o “ detalhe” de ter sido escrito muito antes dos livros de Piletti e 

Montellato), pois valoriza os aspectos historicos da cultura, e nao uma abordagem 

alegorica apenas para ressaltar nossa “ riqueza cultural” .

O que se ha de lamentar e a sua nao reedi9ao em anos posteriores, pois 

poderia trazer uma amplia9ao e melhora quanto as abordagens das culturas afro- 

brasileiras, principalmente apos a publica9ao dos PCNs onde, suas propostas nao 

apenas quanto a enfase cultural, como tambern a constitui9ao da cidadania, estao de 

acordo com a abordagem e organiza9§o dos conteudos. A  explicaqao mais logica 

que se pode dar a tal desaparecimento, e o dominio do mercado de livros didaticos 

que esta dividido, quase que em sua totalidade, entre as editoras Atica e Scipione. 

Para a distribuiqao dos livros didaticos de historia, isto significa que tem-se que 

optar, na maioria dos casos, ou por Historia Tematica de Montellato, Cabrini e 

Catelli ou por Historia e Vida Integrada de Nelson e Claudino Piletti, no nfvel 

fundamental.

5 PCN: Ensino Medio: Historia. Brasilia: MEC/SEF, 1999.P.305.
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Desse modo, o unico dentre tantos livros pesquisados, que se aproxima um 

pouco do que eu acharia mais propicio quanto ao trato das culturas afro-brasileiras, 

uma leitura historica que visasse o esclarecimento como forma de reduqao de 

preconceitos raciais, sociais e culturais, nao e mais utilizado ha muito tempo. 

Acredito que mesmo no seu ano de publica9ao, 1996, tenha sido muito pouco 

empregado, pois era um livro que eu mesmo nao conhecia sua existencia. Na 

atualidade, o mote e de abordagens timidas e pontuais, valorizando nao o aspecto da 

problematiza^ao historica, mas o da grandiosidade de uma diversidade cultural, a 

celebraijao da multiculturalidade como valor identitario de nossa sociedade, 

separando quase que completamente a expressao cultural da realidade em que esta 

inserida.

Acredito que um caminho mais correto a seguir, seria o de nao separar um 

capitulo para se tratar das questoes culturais afro-brasileiras, associando-a dessa 

forma a um valor alegorico deixado pelos negros escravos, em uniao com as outras 

etnias, desvalorizando dessa maneira as participagoes de seus integrantes no 

processo de constru9ao da na9ao. Estabelecendo, mesmo que de forma inconsciente, 

uma compara9ao com a participa9ao dos brancos descendentes de europeus, que 

ficaram, por essa forma de analise, responsaveis pela real constru9ao da na9ao, em 

seus aspectos politicos, economicos e sociais. Seria mais propicio encaixar as 

discussoes sobre as culturas afro-brasileiras em paralelo com tais aspectos, ligando- 

as aos acontecimentos de epoca como integrantes de um mesmo processo, onde 

cultura e realidade se constroem ao se interagirem historicamente.
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CONSIDERA^OES FINAIS

Muito se fala hoje em dia de inclusao e justi9a social. Mas sera que inclusao 

social e apenas sinonimo da obten9§o dos bens materials necessarios a 

sobrevivencia? Acredito que a inclusao social tambem se faz pela valorizaqao dos 

bens, que todos nos possuimos, que e a nossa identifica9ao cultural. Por ela 

construimos nossa vida pautando-nos em valores que sao proximos aos dos outros 

membros dessa realidade, nem sempre simples, acredito mesmo que seja muito 

complexa. Valorizar o “outro” nem sempre e facil, requer nos descarregarmos um 

pouco da nossa propria carga cultural. Feito isso, estamos a um “ passo” de 

podermos viver respeitando as diversidades culturais existentes em nosso pais.

Porem, a inclusao social tambem necessita que seja feita uma reavaliaqao nao 

so no presente, pois os problemas, preconceitos, discrimina95es, etc, nao se criam 

como um “passe de magica” , mas de um processo historico no qual sempre ficaram 

a margem, nao como personagens construtores da historia, mas como personagens 

na escrita dessa historia, atraves de um “ esquecimento” aos seus modos de vida 

historicos. Assim, a historia que o ingles Cristopher Hill pretendia que fosse contada 

nao pelos dominadores, mas pelos dominados (A Historia de Ponta Cabe9a), nao 

mudaria em nada o tema em questao. De acordo com Hill as classes mais humildes 

iriam ser observadas a partir de uma logica de dominaqao e exploraqao. E dai? 

Mudaria algo com isso? Entao esse nao e o meio de se fazer que a historia fique de 

“pemas pro ar” .

Entao o meio nao e mostrar, mas sim fazer. A  historia nao precisara mais ser 

posta de ponta cabeqa quando come9armos a incluir em sua escrita todos os seus 

grupos construtores, nao com o objetivo de apresentar uma historia que seja 

partilhada por todos igualmente, o que nao se constituiria em verdade, mas que essa 

historia trouxesse beneficios para o tempo presente. A  final nao e este o objetivo de 

se estudar e de se ensinar historia?!
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Por isso esta mais do que na hora de se reavaliar o tratamento dado as culturas 

afro-brasileiras em nosso sistema educacional, mais especificamente no ramo de 

historia, uma vez que os problemas de discriminafoes e associafdes com coisas 

negativas nao e coisa apenas da atualidade, e historica, e dessa forma e preciso ser 

tratada para se repensar no que acontece no presente.

Procedendo dessa forma, o historiador estara contribuindo para a inclusao 

social, cumprindo apenas com o seu dever, nao de um cidadao “bonzinho”, mas de 

um profissional responsavel que tern que ter os olhos bem abertos no presente, e nao 

apenas ver o passado.
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