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RESUMO

O objetivo desta monografia e apresentar um estudo sobre a circulagao do livro 

didatico e sua utilizagao nas salas de aula das escolas publicas e privadas no 

Brasil;na historia recente do Pais (1990 a 2007) a partir do PNLD. Tal 

abordagem do livro didatico pressupoe levar em conta a condigao de 

mercadoria deste produto, que contem tanto elementos da sua materialidade, 

ou seja, das leis de mercado, como tambem do seu uso, portanto, da 

Educagao. No campo da Educagao, entender o livro didatico na sua amplitude 

justifica-se, principalmente, em fungao do papel que este adquire no contexto 

escolar. Sao os livros didaticos que, estabelecem grande parte das condigoes 

materiais para o ensino e a aprendizagem nas salas de aula de muitos paises 

atraves do mundo°Entre a prescrigao curricular e o curriculo real, que se 

desenvolve na pratica, existe uma elaborag§o intermediSria do mesmo, que e a 

que aparece nos materiais pedagogicos e, particularmente, nos livros 

didaticos.O livro didatico de historia como o que vai ser utilizado em aulas e 

cursos, na situagao especifica da escola, isto e, de aprendizado coletivo e 

orientado por um professor. Provavelmente foi escrito, editado, vendido e 

comprado em fungao da escola, sendo que esse tipo de recurso didatico vai ter 

sua import£ncia ampliada em paises como o Brasil, nos quais as condigoes 

precarias da educagao fazem com que ele acabe determinando conteudos e 

decidindo estrategias de ensino

Palavras-chave: livro didatico- ensino- cultura Oriental
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INTRODUQAO

O objetivo desta monografia e apresentar um estudo sobre a circulagao 

do livro didatico e sua utilizagao nas salas de aula das escolas publicas e 

privadas no Brasil, na historia recente do Pals (1990 a 2007) Tal abordagem do 

livro didatico pressupoe levar em conta a condigao de mercadoria deste 

produto, que contem tanto elementos da sua materialidade, ou seja, das leis de 

mercado, como tambem do seu uso, portanto, da Educag§o.

No campo da Educagao, entender o livro didatico na sua amplitude 

justifica-se, principalmente, em fungao do papel que este adquire no contexto 

escolar. Como observa Michel Apple "sao os livros didaticos que estabelecem 

grande parte das condigoes materials para o ensino e a aprendizagem nas 

salas de aula de muitos paises atrav^s do mundo"1. Gimeno Sacristan2 aponta 

que entre a prescrigao curricular e o currlculo real, que se desenvolve na 

pratica, existe uma "elaboragao intermediaria do mesmo, que e a que aparece 

nos materials pedagogicos e, particularmente, nos livros didaticos".

Marisa Lajolo caracteriza o livro didatico como o que vai ser utilizado em 

aulas e cursos, na situagao especlfica da escola, isto e, de aprendizado 

coletivo e orientado por um professor. Provavelmente foi escrito, editado, 

vendido e comprado em fung3o da escola, sendo que esse tipo de recurso 

didatico vai ter sua importancia ampliada em paises como o Brasil, nos quais 

as condigoes prec^rias da educagao fazem com que ele acabe determinando 

conteudos e decidindo estrategias de ensino. Diz ainda que o livro didatico e 

instrumento importante de ensino e aprendizagem formal que, apesar de nao 

ser o unico, pode ser decisivo para a qualidade do aprendizado resultante das 

atividades escolares. E, finalmente, para ser considerado didatico, um livro

' cf.APPLE, M W. Trabalho docente e textos. Porto Alegre: Arte Medicas,1995, p.85

2 cf.GIMENO S.J. O currlculo: uma reflexSo sobre a prdtica. Porto Alegre: Artmed,2000, p. 89
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precisa ser usado de forma sistematica no ensino-aprendizagem de um 

determinado objeto do conhecimento humano, normalmente caracterizado 

como disciplina escolar.

Apesar de acreditarmos que o livro didatico seja um elemento chave do 

curriculo, e dal a importancia de estuda-lo, vale lembrar que o seu uso, que se 

concretiza na pratica da sala de aula, da-se com sujeitos especlficos, em dadas 

condigoes socio-historicas e ao lado de outros recursos (o quadra e o giz, ou, 

os DVDs e computadores, por exemplo), tendo entao esse uso a potencia de 

subverter o prescrito, mas o faz valendo-se do prdprio material, isto £, de uma 

condigao objetiva que esta dada, isto pode ser visto no cap. 1

Estudar as relagoes concretizadas no processo de circulagao do livro 

didatico nos possibilita o entendimento das relagoes organizacionais e 

interpessoais entre industria editorial, politicas publicas e instituigao escolar, 

relagoes de poder e “exclusao cultural" que deixam marcas no uso desse 

produto. Vistas, entao, as especificidades desse produto, nosso intuito e 

verificar as relagdes extra-escolares inerentes ao produto, que adentram os 

muros escolares, mas que nSo ficam explicitas.

Nossa intengHo a partir do cap. 2 e de aborda-lo pela sua circulagao 

como aponta Chartier (1990)3 toma-o no momenta posterior a sua produgao, e 

anterior ao seu uso, que e o momenta em que este produto circula, em que 

sera comercializado. Tomamos como ponto de partida a selegSo de livros 

didaticos que e feita na escola, porem n§o entramos no merito da qualidade da 

escolha desse material, e sim focamos, primeiramente, questoes que a 

antecedem, procurando entender como ela se da, ou melhor, investigar como 

esse processo se materializa, assim como quern sao e como atuam os sujeitos 

envolvidos na selegao do livro escolar. A partir disto, nossa perspectiva 

analltica e entender como esses processos interferem no curriculo, mas 

tacitamente. Por conta deste objetivo, consideramos que tres sao as instancias 

fundamentals nesse processo: a area comercial das grandes editoras; o 

Estado, especificad^mente as politicas publicas para o livro didatico e a escola.

3 cf.CHARTIER, R. (Org.) Praticas de leitura. Sao Paulo. 1996.
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Pretendemos agora enfatizar prioritariamente as agoes governamentais 

e apresentaremos os dados referentes aos livros de Historia.

Atualmente, em 2004, no Brasil, as politicas publicas para o livro didatico 

sao representadas pelo PNLD (Programa Nacional do Livro Didatico). Este 

programa foi criado em 1985, tendo como objetivo a aquisigio e distribuigao 

universal e gratuita de livros didaticos para os alunos da rede publica do ensino 

fundamental, sendo que a politica de planejamento, compra, avaliagao e 

distribuigao do livro escolar e centralizada no governo federal. Realiza-se por 

meio do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao), autarquia 

federal vinculada ao MEC (Ministerio da Educagio) e responsavel pela 

captagao de recursos para o financiamento de programas voltados ao ensino 

fundamental. Quando direcionamos o estudo para a circulagao de livros 

didaticos no Brasil, um dos pontos que sobressaem e o gigantismo do volume 

de vendas.

Isto se da porque a educagao escolar e um sistema que acontece de 

forma simultanea, gradual e universal, sendo o livro didatico parte integrante 

deste processo. Pensemos que, salvo excegoes, cada aluno brasileiro que esta 

na escola utiliza um livro didatico para cada disciplina, livro este que e trocado 

anualmente devido a troca de s6rie, sendo que todos (universalidade) o usam 

ao mesmo tempo (simultaneidade). Convem observar que o governo so 

compra livros para as areas de Portugues, Matematica, Historia, Geografia e 

Ciencias, mas que, na rede particular de ensino s§o escolhidos e incluidos na 

lista de material didatico que cada aluno deve possuir, isso por meio da compra 

livros de todas as areas. Tendo em mente esse processo, podemos ter um 

dimensionamento do volume de livros didaticos que circulam no Brasil.

O PNLD nao s6 6 o maior programa de fornecimento de material 

didatico do Brasil̂  Juntamente com os outros programas de distribuigao de livro 

(para bibliotecas, por exemplo) o Brasil esta situado como "o pais que tern o 

maior programa de fornecimento de distribuigao de livros do mundo.
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Como procedimentos de pesquisa fizemos um levantamento estatistico 

de todas as editoras e livros negociados com o governo federal desde 2000 ate 

o ano passado.

No mesmo ano da publicagao do Plano Decenal de Educagao para 

Todos, o MEC constituiu uma comissao para analisar a qualidade dos 

conteudos programaticos e dos aspectos pedagogico-metodologicos dos livros 

que vinham sendo comprados por este ministerio para as series iniciais do 

ensino fundamental. Tal comissSo analisou os dez livros de cada disciplina 

mais solicitados pelos professores das escolas publicas. Este estudo 

demonstrou que o MEC vinha comprando e distribuindo para a rede publica de 

ensino livros didaticos com erros conceituais, preconceituosos e desatualizados 

no tocante aos conteudos. Como conseqO§ncia, a partir de 1996 o MEC 

passou a submeter os livros didaticos a uma avaliagao, cujos resultados sao 

divulgados nos Guias de Livros Didaticos, distribuidos nacionalmente para as 

escolas, com o objetivo de orientar os professores na escolha do livro didatico.

O governo federal, que ate entao se mantivera como comprador e 

distribuidor de livros didaticos, instituiu, dessa forma, um processo de avaliagao 

destes livros, redefinindo o papel do MEC no PNLD. Sendo assim, as obras 

inscritas pelas editoras e que nao fossem aprovadas seriam excluldas da 

compra pelo PNLD.

O que causou grande desconforto em relagao a avaliagao dos livros 

didaticos, em 1996, foi a extensa lista de livros inscritos e excluidos, 

principalmente por erros conceituais. Alem do impacto da prdpria avaliagao, ate 

entao inedita no PNLD, o fato de o MEC ter divulgado a exist§ncia da tal lista, 

porem adiado a sua publicagao varias vezes, ocasionou um gradativo mal-estar 

nos interessados no resultado da avaliagao, gerando manifestagoes de 

entidades diversas, tais como a Associagao Brasileira de Editores de Livros 

Abrelivros; a Associagao Brasileira de Autores de Livros Educativos Abrale; a 

Associagao de Pais e Alunos do Estado de S3o Paulo - Apaesp; a Camara 

Brasileira do Livro CBL e o Sindicato Nacional de Editores de Livros Snel, 

entre outros.
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No entender de Batista4, os criterios comuns de analise dos iivros das 

diferentes disciplinas foram: a adequagao didatica e pedagogica; a qualidade 

editorial e grafica; a pertinencia do manual do professor para uma correta 

utilizagao do livro didatico e para atualizagao do docente.

Como criterios eliminatorios foram definidos que os Iivros: nao poderiam 

expressar preconceito de qualquer origem; nao poderiam apresentar erros 

conceituais.

No Guia de Livros didaticos para o PNLD/2002, cuja analise incidiu 

sobre os livros de 5 a 8 serie, pela primeira vez urn dos criterios impostos as 

editoras para a inscrigao dos livros foi o da colegao, isto e, so puderam ser 

inscritas colegdes completas para as quatro series do ciclo II. Para o MEC, 

alteragoes importantes foram feitas no PNLD/2002, sendo que:

Uma delas foi a decisao de que os livros nao seriam mais avaliados por 

serie, mas por colegao, para o conjunto das quatro series. O objetivo dessa 

modificagao foi proporcionar a articulagao pedagogica dos volumes que 

integram uma colegao didatica, possibilitando, assim, o desenvolvimento 

curricular na escola.

Ate entao, de 1996 ate 1999 (em 2000 o Guia nao foi editado), os livros 

eram avaliados isoladamente, chegando ao extremo de dentro de uma colegao 

para o mesmo componente curricular, alguns livros serem mal avaliados e, por 

conseguinte, exclufdos do programa, e os outros dessa mesma colegao, bem 

avaliados e mantidos. Excetuando-se esse, os outros criterios comuns de 

avaliagao e classificagao dos livros dos anos anteriores foram mantidos: 

corregao dos concertos e informagoes; corregao e pertinencia metodologica; 

contribuigao para a construgao de cidadania; manual do professor; e aspectos 

graficos ed ito ria ls . No caminho de ampliagao de opgdes, salientamos que, 

embora o Guia de Livros Did&ticos do PNLD do MEC organize as obras em 

colegoes, isso nao significa que a escolha deva incidir sobre toda a colegao, 

pois permiti-se a escola a possibilidade de adogao da colegao inteira ou a

4 BATISTA, A.A.G. RecomendasOes para uma politica publica de livros didaticos. Brasilia: MEC.SEF, 
2001.

e  f .
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escolha de diferentes obras da mesma colegao, de acordo com seu interesse. 

Ao analisarmos as escolhas feitas nos ultimos anos constatamos que as 

mesmas tern sido diversificadas, n§o priviiegiando a adogao de colegoes, 

escolhendo o livro que melhor atende ao desenvolvimento do trabalho com a 

sua clientela. Fica, portanto, mais esta decisao para a escola: aquela em que 

ela propria monta sua coletSnea e o acervo que melhor apoio oferece ao seu 

projeto. Por fim no cap. 3 pretendemos continuar uma discussio pautada na 

operacionalizag§o de praticas diddticas que envolvam as cultures Orientals, 

como China e India, que muitas vezes estSo ausentes dos livros escolares, 

tornando-o deficiente no que se trata dessas civilizagoes, que detem um legado 

inigualavel e uma influencia para o mundo Ocidental inquestionavel.
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CAPITULO 1:

A IMPORTANCIA DA ANALISE DO LIVRO DIDATICO

A utilizagao do livro didatico como fonte de pesquisa e um assunto 

recorrente entre os profissionais da area e que merece ser retomado. 

Testemunhos de conteudos de natureza diversas no que diz respeito a valores 

morais, eticos, sociais, civicos e patrioticos , os livros escolares que serviram 

de guia para professores e alunos ainda tem muito a ser desvendado5.

Para esse processo de desvendei-los temos que levar em 

consideragao dois aspectos: o primeiro, trata-se de um tipo de um tipo de 

material de significativa contribuigao para a historia do pensamento e das 

praticas de educagao ao lado de outras fontes escritas, orais e iconograficas e 

no segundo piano como portador de conteudos que revelam a presenga de 

representagOes e valores que predominaram ou predominam num certo 

periodo de uma sociedade que, simultaneamente a historiografia e da teoria da 

historia, permitem rediscutir intengoes e projetos de construgio e/ou formagao 

social, dentro desse ponto,

o livro didatico e a educagSo formal n§o estSo deslocados do 

contexto politico e cultural e das relagdes de dominagdo, sendo, 

muitas vezes, instrumentos utilizados na legitimagSo de sistemas de 

poder, alem de representa?6es de universos culturais especificos(...) 

atuam, na verdade, como mediadores entre concepgdes e praticas 

politicas e culturais, tomando-se parte importante da engrenagem 

de manuteng§o de determinadas visOes de mundo (FONSECA, 

1999, p. 204).

No entanto para as autoras Lajoto e Zilberman6, o livro didatico apesar 

de ilustre e um primo distante da pobre literatura, e apenas um texto 

descartavel e anacronico. As autoras afiram que sua historia § das mais

5 BITTENCOURT. C.M.F Livro didatico e conhecimento histdrico : uma histdria do saber 

escolar.SP.1993

6 Cf. Lajolo e Zilberman 1999,p 120

U  r
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esquecidas, talvez porque os livros didaticos nao sao conversados, 

suplantando assim seu “prazo de validade”.

Na verdade, alguns fatores determinam o anonimato do livro didatico. 

O primeiro refere-se a sua natureza, que vai determinar em certo sentido o seu 

destino ultimo, sua finalidade, livro feito para ser usado em certa serie ou ciclo 

de ensino, vai sendo inutilizado na medida em que cumpre sua finalidade 

escolar.O segundo relaciona-se a especificidade da leitura, que 6 marcado 

profundamente por sua natureza, livro para vestibular, para os ciclos iniciais.E 

o terceiro deve-se a um tipo de mentalidade dominante no Brasil, em particular 

no que se refere a memoria de um modo geral e a educagao em particular. 

Pouquissimos sao os espagos dedicados a preservagdo da memoria da 

nacional, dai as dificuldades de acesso a fontes nessa area.

O livro didatico se configura como um “objeto de circulagSo”7 e por 

essa razSo, s§o velculos de circulagao de iddias, projetos, mentalidade, valores 

que se desejou que se fosse ensinados, some-se a isso o fato de que a relagao 

entre livro escolar e a escolarizagao permitem pensar na possibilidade de 

aproximagdo maior do ponto de vista historico acerca da circulagdo de ideias 

sobre como a escola e os professores deveriam transmits ensinar e, ao mesmo 

tempo, saber qual a concepgao de educagao/historia estaria no piano de fundo 

da formagdo dos sujeitos escolares, os alunos.Se assim, se prossegue, esse 

tipo de fonte pode servir como um indicador de projeto de formagdo social 

desencadeado pelas instituigoes de educag§o.lsso 6 permitido por meios das 

interrogagoes que podem ser feitas, quer em termos de conteudos, de 

discurso, sem deixar de levar em conta aspectos referentes a temporalidade e 

espago. O que, por sua vez, possibilitar£ a indagagio sobre a quern serviu e/ou 

serve como instrumento da pr£tica escolar institucionalizada.

Do ponto de vista das instituigdes escolares, sua contribuigdo est£ em, 

justamente a outras fontes, possibilitar entender a instituigdo escolar por 

dentro, j£ que esse tipo de material 6 portador de parte dos conteudos do 

currlculo escolar no que diz respeito ao conhecimento. Dependendo do periodo 

historico no qual for tornado como fonte, esse tipo e material pode ser 

considerado como portador do currlculo escolar no que diz respeito aos

7 cf. CHARTIER,Roger. A histdria cultural: entre praticas e representaijftes. Lisboa. Difel.1990
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conhecimentos que eram transmitidos nas diferentes areas, quando se 

constituiu em unica referenda tanto para professores quanto para os alunos. 

Como afirma Nunes8- As fontes historiadores da educagao, incluidos os livros, 

possuem “marcas transitorias de comportamento modelado, mostram-se 

estranhas.elipticas, incoerentes, suspeitas, tendendosas, contaminadas, 

vivas”.

A utilizagao do iivro didatico, na perspectiva apresentada ate agora, 

contribui para avangar na diregao da pesquisa sobre as instituigoes 

educacionais, no tocante tambem a circulagao e ao uso dos materials de 

ensino, o caso o Iivro didatico, em seu interior e estabelecer relagoes entre 

estes e a aprendizagem, a didatica e a metodologia do ensino, no sentido de 

percebe-las e entende-las atrav^s das praticas escolares, meios de 

funcionamento concreto nessa instituigSo. AI6m de tudo isso, o Iivro didatico 

interessa igualmente a uma historia da leitura porque ele, talvez mais 

ostensivamente que outras formas de escritas, forma o leitor. Pode nao ser tao 

sedutor quanto as publicagdes em quadrinhos, por exemplo, mas sua influ£ncia 

e inegavel e inevitavel, sendo encontrada em todas as etapas da escolarizagao 

de urn individuo, desde as sua alfabetizagao a profissionalizagao na 

universidade.

Continuaremos na insistencia de observar a importancia de observar o 

Iivro didatico e este como uma fonte de pesquisa em Educagiio e em Historia 

nos mais amplos sentidos, um desses diz respeito ao aspecto da formagao do 

leitor que se da, no nosso entendimento.sob exigencia especificas a instituigao 

escolar e, por essa raz3o, ha que se considerar a sua contribuig£o para a 

formagao de um tipo de leitor, o academico fundamentaimente, que se co- 

relaciona a sua natureza e a sua especificidade.O outro vincula-se a um projeto 

de formag§o infanto-juvenil.Sao os livros didaticos que, em grande medida 

contribuiram e contribuem por meios de textos elaborados quer em verso, quer 

em prosa, para o desenvolvimento nas instituigoes de ensino a nogao de 

infancia e de adolescencia “bem educada”.”Uma nogao de moral” que, segundo
,  g  f r t .  < X . | r v /  S -

ARIES , seria preservadora das rudezas e da imoralidade e que se comegou a 

formar no sec.XVIl. Exemplo disso ,no Brasil no s6c.XIX, havia tr§s nfveis de

8 NUNES,C. “Historiografia da educa^So e fontes” SC. 1992

ARIES,P Histdria social da crian^a e da famflia. RJ. Zahar. 1981
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ensino que deveria compor a escolarizapao formal brasileira, haveria livros de 

leitura com historias morais para despertar os bons sentimentos, benevolencia, 

amizade e tolerbncia10.

Desse modo, para Lajolo e zilberman11 o livro didbtico e poderosa 

fonte de conhecimento da historia de uma nagio, que por intermedio de sua 

trajetoria de publicagoes e leituras, da a entender que rumos seus governantes 

escolheram para a educagao(...)

No Brasil do sec. XIX, apesar de ter permanecido a conceppao de que 

o livro didatico era fundamental para o professor, era essencial garantir o 

veiculo-nagao-territbrio, necessitando-se de estudos da Geografia para o 

conhecimento do espago-fisico do “pals” e da histbria nacional para legitimar as 

formas de conquista do “continente que b o Brasil”

Assim, entende-se que o os livros didaticos deveriam sistematizar e 

divulgar tais conhecimentos e o estado incentivou uma produgbo local capaz de 

auxiliar a formagbo desse “sentimento nacionalista”, sem deixar, que as futuras 

geragoes de estudantes perdessem o sentimento pertencimento ao mundo 

ocidental. Isso leva-nos a entender que o livro didatico e “portador de uma 

membria” de uma identidade nacional e ate mesmo formador de identidades, 

evidenciando saberes jb consolidados, aceitos socialmente como “versos 

autorizados” da historia nagbo e reconhecidos como representapbes de uma 

origem comum12.

E importante avanpar nessa compreensbo, principalmente quando n§o 

se pode perder de vista a existencia da polltica publica do livro didatico visando 

a formapao das massas populares com base em conhecimento a que estas 

deveriam ou nao ter acesso, o que significa n§o so o controle sobre os 

conteudos escolares, como tambem sobre a produpbo desse tipo de livro. 

Nessa mesma perspectiva percebemos o livro didatico como um produto 

cultural dotado de alto grau de complexidade e que n§o se deve ser tornado 

unicamente em fungao do que contem sob o ponto de vista normativo, uma vez 

que nao so sua produpbo vincula-se a multiplas possibilidades de didatizagao

10 BITTENCOURT, op. cit.

11 LAJOLO e ZILBERMAN, op. cit.

12 Gf. FONSECA, op. Cit.



20

do saber historico como tambem sua utilizagao pode ensejar praticas de leitura 

muito diversas13.

O Livro - fraqmento da cultura escolar

Em se tratando de livros que foram organizados e distribuidos em 

escolas a partir do sec. XIX at6 meados deste s6culo, podemos observar, em 

seu conjunto, elementos diferenciados de varios ambitos da cultura social mais 

ampla, assim como os diferentes valores que fizeram parte da cultura escolar 

de epoca. Particularmente e nesse aspecto que esta a preocupagSo com este 

tipo de fonte, justamente porque ele permite, como j3 dissemos, perceber a 

instituigao por dentro a partir de sua analise interna.Nesse sentindo, entendo 

que a contribuigSo avanga pelo fato de n§o se restringir exclusivamente as 

praticas cotidianas das escolas, mas tambem, e primordialmente, ao seu 

conteudo, uma vez que os elementos contido no livro dao vida, sentido e ao 

mesmo tempo, significados as praticas escolares.Nessa perspectiva podemos 

definir como cultura escolar como:

“Um conjunto de normas que definem saberes a ensinar e condutas 

a incorporar e condutas a incorporar e um conjunto de praticas que 

permitem a transmissdo desses saberes e incorporagao desses 

comportamentos,normas e praticas ordenadas de acordo com 

finalidades que podem variar segundo as 6pocas ( finalidades 

religiosas, sdcio-politicas ou simplesmente de socializa$ao)”.( Julia 
1993.p. 15)

Quando pensamos em normas, situamo-nos na diregao 

metodologica de pensar com base em uma que aponta para normalizagoes 

sociais validas numa epoca e contexto historicos, considerando condutas e 

comportamentos validos e aceitaveis do ponto de vista moral e etico, por 

exemplo quantos as leis (legislagao educacional), diretrizes dos PCN’S ou do 

proprio MEC.Portanto, s§o as normalizagdes sociais que a priori determinam o 

que deve ou n§o ser ensinado nas escolas.Assim, podemos pensar que, de 

certo modo, a legislagao legitima as expectativas valorativas que a sociedade 

quis ou que ver disseminadas atrav6s da escola, na vis§o de Bordieu:

13 MIRANDA, S6nia Regina. In Revista Brasileira de Histdria .SP.2004.
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“£ preciso abandonar todas as teorias que tomam explicita ou 

Implicitamente como uma reagSo mecclnica, diretamente 

determinada pelas condigdes antecedentes e inteiramente redutivel 

ao funcionamento mec^nico de esquemas pr6-estabelecidos, 

modelos, normas, ou pap6is, que deveriamos, alicis.supor que s§o 

em numero, como o sSo as configurates fortuitas dos estimulos 

capazes de desencade£-los.(BORDIEU, P. Sociologia.SP. 1983)

A partir deste ponto, trata-se de evitar analisar a escola do enfoque 

exclusivo da reprodugao mecSnica de determinagdes gerais e hierarquicas, 

mas colocando sempre em questao as compreensdes e os usos que os 

diferentes sujeitos escoiares tiveram e fizeram dessas normas e 

determinagoes. Isso tern sido possivel por meio da an£lise do conjunto das 

praticas, ja que elas representam o lugar supremo em que os saberes e as 

condutas eram introjetadas pela apropriagao que os agentes educacionais, 

principalmente os professores, faziam dessas normas, quanto das proprias 

praticas que consubstanciaram saberes e condutas, visando assim a 

incorporag§o de certos valores e comportamentos.

Nessa 6tica os PCN’S (parSmetros curriculares nacionais) do ensino 

fundamental e medio apontam alguns objetivos que devem ser alcangados 

pelos alunos, tais como: compreender a cidadania como participagao social e 

politica, assim como exerclcio de direitos e deveres politicos, civis e sociais, 

adotando, no cotidiano atitudes de solidariedade; posicionar-se de maneira 

critica, responsavel, e construtiva nas diferentes situagoes sociais, utilizando o 

dialogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisoes coletivas; 

conhecer caracteristicas fundamentais do Brasil nas dimensoes sociais, 

materials e culturais como meio para construir progressivamente a nogao de 

identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertencimento ao seu pais; 

conhecer e valorizar a pluralidade do patrimonio cultural brasileiro, bem com 

aspectos socioculturais de outros povos e nagoes, posicionando-se contra 

qualquer discriminag§o baseada em diferengas culturais, de crengas, de sexo, 

de etnias ou outras caracteristicas e individuals e sociais; perceber-se 

integrante, dependente e agente transformador do ambiente; desenvolver o
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conhecimento ajustado sobre si mesmo e o sentimento de confianga em suas 

capacidades afetiva, fisica, cognitiva14.

Espera-se que ao longo do ensino fundamental e medio os alunos 

gradativamente possam ampliar a compreensao de sua realidade, 

especialmente confrontando-a e relacionando-a com outras realidades 

histdricas, e, assim, possam fazer suas escolhas e estabelecer criterios para 

orientar suas agdes. Nesse sentido, ainda segundo os PCN’S, os alunos 

deverao ser capazes de: Identificar relagdes sociais no seu prdprio grupo de 

convivio, na localidade, na regido e no pais, e outras manifestagoes 

estabelecidas em outros tempos e espagos; situar acontecimentos historicos e 

localiza-los em uma multiplicidade de tempos; reconhecer que o conhecimento 

historico e parte de um conhecimento interdisciplinar; compreender e respeitar 

o modo de vida de diferentes grupos, em diversos tempos e espagos, em suas 

manifestagoes culturais, econdmicas, politicas e sociais, reconhecendo 

semelhangas e diferengas entre eles, continuidades e descontinuidades, 

conflitos e contradigdes sociais; valorizar o patrimonio cultural e respeitar a 

diversidade social, considerando criterios eticos15.

Esta e a opgdo de ensino de histdria apontada nos PCN’S(1998) 

elaborado por tecnicos do Ministerio da Educagao e Cultura, que privilegia a 

autonomia e a reflexao do professor na escolha dos conteudos e metodos de 

ensino nos niveis fundamental e mddio. Para o fundamental se propoe 

trabalhar com eixos tematicos :”Hist6ria das relagdes sociais, da cultura e do 

trabalho”; “Histdria das representagdes e das relagdes de poder”. Estes sao 

recortes histdricos e diddticos que procuram propiciar a compreensdo e a 

interpretagao de realidades histdricas em suas multiplas inter-relagoes, 

respeitando-se as caracteristicas e dominios dos alunos em cada etapa.

Os eixos temdticos e subtemas que deles derivam procuram dar conta 

de duas grandes questoes histdricas tdo cldssicas quanto atuais. A primeira 

refere-se aos contatos culturais, inter-relagdes e confrontos entre grupos, 

classes, povos, culturas e nagdes.As lutas sociais de grupos e de classes, que 

reivindicam respeito as diferengas e igualdades, e as lutas de cultura e de 

etnias na defesa de seus prdprios territorios e de suas identidades sao

14 <ff. PCN’S 1998 MEC.Govemo Federal

15 df. PCN’S, op.cit.
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problemas cruciais no mundo de hoje.Sao importantes temas de estudo, na 

medida em que buscam a compreensao da diversidade de modos de vida, de 

culturas e de representagoes intemas das sociedades e das organizagoes 

sociais.Sao historicamente relevantes por possibilitarem estudos sobre trocas, 

intercambios e confrontos que contribuem para as transformagoes e as 

permanencias historicas. Deve favorecer a percepgao dos conflitos geradores 

de situagoes de dominagao, discriminag§o, luta, igualdade e desigualdade.

Outra questao refere-se as grandes transformagoes polfticas e 

tecnologicas atuais, que tem modificado as relagdes de trabalho, as relagoes 

internacionais e marcado varios conflitos no mundo inteiro.

A proposta dos PCNS sugere que o professor problematize o mundo 

social em que ele e o estudante estao imersos e construa relagoes entre as 

problematicas identificadas e questoes sociais, polfticas, economicas e 

culturais de outros tempos e de outros espagos a elas pertinentes, 

prevalecendo a Historia do Brasil e da America e com diferentes sociedades e 

culturas do mundo.

Tais problematicas e relagoes orientam o estudo de acontecimentos 

historicos sem a prescrigao de uma ordem de graduagao espacial e sem 

ordenagao temporal, como se encontra no que se denomina “Histdria 

Integrada”16. Na escolha dos conteudos, os docentes devem considerar para a 

formagao social e intelectual do aluno. Assim observa-se:
(5

“A importancia da construgao de relagOes de transforma?§o, 

permanfencia.semelhanga e diferenga entre o presente e o passado e os 

espagos local, regional.nacional e mundial; estudo de contextos 

especificos e de processos, sejam eles continuos ou descontinuos e a 

construgao de articulagfies histbricas como decorrbncia das 

problematicas selecionadas” (PCNS. 1998 p.46)

A partir de problematicas amplas optou-se por organizar os conteudos 

em eixos tematicos e desdobra-los em subtemas, orientando estudos 

interdisciplinares e a construgao de relagoes entre acontecimentos e contextos 

historicos no tempo.

16 “HistPria Integrada” 6 uma proposta de historia total que articula a Histdria do Brasil, da America e 

Geral em Pnico processo, explicado por relagSes de causalidade e de simultaneidade no tempo.
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Como o ritmo da vida muda constantemente, tanto agora, como em 

outras epocas, outras modificagoes interferiram no destino dos povos e da 

humanidade. Nao se pode negar que este tema de estudo remete para 

questoes atuais e historicas, favorecendo a percepgao de transformagoes na 

relagdo dos homens entre si, com a natureza e com as formas de apreensao 

da realidade e do tempo. Os conteudos estao articulados, igualmente, com os 

temas transversais, privilegiando: as relagdes de trabalho, as desigualdades 

sociais, as transformagdes tecnicas, as diferengas culturais, etnicas, etarias, 

religiosas, de costume, genero e poder econdmico, na perspectiva do 

fortalecimento de lagos de identidade e reflexdo critica sobre as consequencias 

historicas das atitudes de discriminagdo e segregragdo; as lutas polfticas e as 

conquistas politicas travadas por individuos.

Para subtemas relacionados as relagdes de trabalho, outros meios 

podem ser elencados: a diversidade de atividades e profissdes que convivem 

em uma mesma sociedade e que existiram em diferentes tempos; a divisao de 

trabalho e sua transformagao no tempo, a divisao de tarefas no espago 

domestico; as criangas e o trabalho; o trabalho e a mulher; as tecnicas, as 

maquinas, o informatizagao e a robotizagao, a relagao de sexo, idade, etnia e 

formagao escolar na remuneragdo do trabalho, direitos sociais do trabalho.

Algumas possibilidades de conteudo exemplificadas nao esgotam 

todas as alternativas de estudos historicos que os temas e subtemas podem 

sugerir. A ideia d que se possa problematizar a realidade atual e se identifique 

urn ou mais problemas para o estudo em dimensoes historicas em espagos 

proximos e distantes. A partir dal, devem ser selecionados conteudos da 

Historia brasileira, da Historia da America , da Europa , da Africa e do Oriente 

articulados em uma organizagdo que permita ao aluno questionar, aprofundar, 

confrontar e refletir sobre as amplitudes historicas da realidade atual, como sao 

construldos os processos dinamicos e contraditorios das relagoes entre as 

culturas e os povos17.

Os conteudos listados a partir dos subtemas, incluem acontecimentos 

historicos pontuais e problematicas gerais que favorecem estudos das suas 

relagoes no tempo.

17 t f .  PCN’S. op. cit.
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No entanto, mesmo que consideremos a pratica no que qiz respeito a 

sua organizagao metodologica como esta apresentada pelos PCN’S, nao e 

suficiente para explicar o conteudo, ou seja, aquilo que faz com que a pratica 

adquira vida e, portanto, seja o suficiente para demonstrar o conteudo dos 

saberes a serem transmitidos, levando-se em conta uma dada sociedade em 

um dado momento historico. E no que se refere ao refere ao extremo Oriente, 

sociedades, tais como, India e China que e a preocupagao do presente 

trabalho, ainda fica muito aquem do desejado, o Oriente ainda continua sendo 

um lugar exotico, estranho, passivo a observagao distante e nao de um estudo 

de profundo e consistente, com o qua! os professores e alunos pudessem ter 

maior familiaridade, ate porque o Brasil n§o e formado apenas por 

descendentes de negros e Indios e do branco colonizador, mas de uma gama 

de outros povos que marcam nosso cotidiano e deixam-se marcar com tal 

experiencia pluricultural de nosso pals. Para entendermos questao oriental 

temos que perceber o Orientalismo como um tipo de conhecimento sobre 

Oriente que poe as coisas orientais na normatizagao ocidental18.

Decorre disso a importancia de que sejam feitas analises sob o prisma 

de certos valores de uma epoca e de quern produz o material didatico, no caso, 

o livro, a serem trabalhados, vistos e estudados por milhares de jovens em 

formagao, seja nos niveis primarios ou academicos,, seja ele escrito em forma 

de narrativa ou de poesia, ou literbria de abordagem histbrica, politica ou 

geografica ,os textos que compuseram e compoe os livros didaticos escolares 

na sua trajetbria histbrica da educagbo s§o registros a serem decodificados no 

que se refere aos saberes a introjetar ao alunado que tiveram e tern como 

instrumento as prbticas educativas.

E importante perceber que esta compreens§o da cultura educativa 

nos permite investigar tambem a finalidade do livro didbtico veiculado a um 

certo lugar e a um momento histbrico especlficos, admitindo as variagbo como 

prbpria e uma epoca quando passa a contribuir como fala Nunes “para a 

construgao de estilos, comportamentos(...) de formas de sentir e viver de 

acordo com seu tempo”19.

18 Cf. SAID, Edward. “O Orientalismo, o Oriente como invengSo do Ocidente”. SP.1990

19 Cf. NUNES, op. cit
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Nossos livros didaticos, ao fazer parte da cultura da escola, nao 

integra essa cultura de forma arbitraria. E organizado, veiculado e utilizado com 

uma intengSo, ja que o mesmo e portador de uma dimensao da cultura social 

mais ampla. Por isso, este material didatico serve como instrumento, por 

excelencia, de analise sobre a “mediagao” entre a sociedade e os sujeitos em 

formagSo o que significa interpretar parte de sua fungao social20.

Para AZANHA21 o livro didatico e urn componente do jogo de relagoes 

sociais escolares especificamente porque a escola tern uma cultura propria e, 

por essa raz§o espedfica. Nesse universo e possivel entender, por exemplo, o 

significado das praticas, sem perder de vista o uso que tais praticas 

engedraram no livro didatico, buscar investiga-las considerando-o um entre 

outros dos correlacionados a essa pr^tica. Nesse sentido, nos faz pensar que 

o sucesso ou nao do aluno nao pode deixar de ser analisados fora dos 

correlates das prdticas educativa na sala de aula, o livro diddtico, ao transmitir 

conhecimento, realiza a socializagSo da leitura, mas tamb§m a de desenvolver 

habitos individuals, segundo afirma Bittencourt22 ^

20 BITTENCOURT, op. cit

21 c f  .AZANHA, J.M.P “A cultura social da crianfa e da familia” RJ, 1981

22 BITTENCOURT, op. cit
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Desvendando o livro didatico e sua relacao curricular

Desvendar o livro didatico, neste sentido, faz parte da cultura escolar, 

uma vez que, representam um dos aspectos do curriculo, pautadas nas 

politicas educacionais do pais. Por isso, toma-se interessante compreender o 

curriculo como a cultura real que surge de uma s6rie de processos, mais que 

como um objeto delimitado e estatico que e pode planejar de depois implantar, 

aquilo que e, na realidade, a cultura nas salas de aulas, o livro §, pois, portador 

e doador de vida, imagens, formas de pensamento que no cotidiano de nosso 

aluno ajuda a formar, como cidad§o. Assim, percebemos que esta configurado 

uma serie de processos, as decisdes pr6vias acerca do que se vai fazer no 

ensino, as tarefas academicas reais que s§o desenvolvidas, a forma como a 

vida interna das salas de aula de dos conteudos de ensino se vinculam com o 

mundo externo, as re la te s  grupais, o uso e o aproveitamento de materiais, as 

praticas e avaliagoes23.

As praticas educativas, quer ocorram, na relagao imediata com o aluno, 

que nas relagoes mais abrangentes no interior da instituigao escolar, englobam 

essa concepgao curricular, j£ que 6 por esse meio que a escola desempenha 

sua fung§o transitiva representada pela intermediagio entre o sujeito e o 

mundo24.

O curriculo, ent§o, tern uma fungao social que e a de transmitir efeitos 

positivos ou negativos como componente supremo desta intermediagao feita 

pela escola. Assim, vemos que o curriculo n§o e uma construgao natural. Por 

isso o desvelamento de uma imagem “natural” do curriculo 6 uma condigao 

previa £ compreensio do modo como as praticas e as disciplinas nas escolas 

construiram um conjunto de categorias atraves das quais situamos em relagao 

ao restante do mundo. A forma como, no passado e no presente, o 

conhecimento foi separado do metodo, a cognigao do afeto ou o intelecto do 

corpo e parte da alquimia complexa que transforma as disciplinas (integradas 

em seus proprios espagos) em curriculo (MUSGRAVE, 1988. p 125)

23 cf. GIMENO, S.J “Curriculo e diversidade cultural. In: SILVA,T.T, MOREIRA,A.F. “Territdrios 
contestados” RJ. 1995

24 Sobre Intermediagao ver AZANHA, op. cit.
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A cultura escolar ao longo do tempo nao tem estado exclusivamente 

repleta de normalizagdes, de saberes, enfim, de praticas, mas antes de tudo de 

mentalidades e visoes de mundo que definiram os seus componentes em 

momentos historicos especificos.
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CAPITULO 2

CONSIDERAQOES SOBRE A PRODUQAO E CIRCULAQAO DO
LIVRO DIDATICO.

Outro elemento de vital importencia na an&lise de livros didaticos e 

consider£-lo do ponto de vista da produgSo, principalmente com o passar do 

tempo, na medida em que v§o se tornando mais complexas as re la te s  entre o 

mercado e a escola, isso se deve ao fato de produzir livros tamttem passa a 

significar possibilidades de venda e nao so de veiculagSo de valores e 

formagao de condutas socialmente validas. A medida que vamos avangando no 

tempo, o livro didatico passa a ser sinonimo de capital, £ por esta razao que, 

para Lajolo e Zilberman (1999) o livro, embora seja o primo pobre da literatura 

6 o primo rico das editoras, na medida em que se torna um bem de consumo, 

uma mercadoria, um produto tipico da industria cultural, um bem destinado ao 

consumo que editores e autores tern interesse em comercializar.uma 

mercadoria entre outras que circula pelo mercado e produz lucro, muito lucro1.

Para confirmar o temos falado ate aqui, observe o quadro demonstrative 

da Editora Saraiva no ano de 2005.

COMPOSICAO DO FATURAMENTO BRUTO EM 2005 (1.8 Bilbao de reals)

Livros Didaticos 54,2 %

Religiosos 9%

Cientlficos 15%

Outras 21,8%

Fonte: CBL - Cdmara brasileira do livro

Na compreensSo de cultura escolar como apontamos aqui, a relagao 

entre livro didatico, comercializagao e lucro, exige uma maior abrangencia. 

Justamente, porque, se somarmos as normas educativas e sociais, ainda 

teremos na conta as de mercado. Elas incidem diretamente sobre criterios 

tipicos do conrtercio. Assim, percebemos a organizagSo do livro dideitico, no que 

se refere 3 forma como uma parcela do conhecimento foi distribulda no seu 

interior, n3o se deu apenas pautada por criterios pedagdgicos (o que, altes, nos 

parece ter influenciado muito pouco, mas sobretudo por criterios que antes de

1 c .f BITTENCOURT, C. “O saber histdrico em sala de aula”. SP. 1998
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mais nada pudessem toma-lo vendavel. Para isso concorrem os titulos, 

imagens, papel, divulgagao. Pode-se dizer que a comercializag§o do livro 

didatico sempre esteve cercada por constantes desafios pelo fato de que foi e 

tern sido preciso aliar prego a qualidade de impressio e de encadernagao, a 

fim de alcangar um maior numero de alunos.

O parametro da comercializag§o, por outro lado, requer que sejam 

postos em questSo, como elementos de an&lise, os pressupostos pedagogicos 

que supostamente orientam a organizagSo e a produg§o desse tipo de material 

didatico. AI6m da natureza diferenciada que esta na base da exist§ncia desse 

tipo de livro, ele exige uma organizagao interna que seja diferenciada em 

virtude das exig§ncias didaticas e/ou das pollticas publicas para educagSo, tais 

como os PNLD (programa nacional do livro didatico) e dos PCN’S do MEC. 

Muito provavelmente nenhum material didatico sofreu tanto as influencias das 

leis de mercado quanto esse, fundamentalmente porque as pollticas do livro 

didatico mantiveram conectados os interesses estatais aos privados. Vejam o 

quadro abaixo:

Resumo fisico financeiro, dos estados do Nordeste, do atendimento com livros didaticos
do PNLD/2006.

Alunos Escolas Qte. De

beneficiados beneficiadas exemplares

AL 688.286 3.087 1.408.134

BA 2.611.536 20.738 3.615.567

CE 1.469.779 8.681 2.323.055

MA 1.397.385 11.920 2.917.947

PB 749.907 5.736 1.451.616

PE 1.461.789 8.511 2.639.195

PI 629.065 6.668 1.299.372

RN 501.694 3.250 735.812

SE 373.112 2.019 790.276

FONTE: MEC- FNDE

O gr£fico acima representa o resumo financeiro da distribuigSo de livros didaticos do programa 

PNLD do governo federal para o ano de 2006, regido Nordeste. Agora no grdfico seguinte 

demonstra o faturamento de algumas editoras privadas para o perlodo 2005 e 2007 

respectivamente.
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Editors Faturamento

Atica/Scipione 325

FTD/quintento 246

Moderna 196

Saraiva/Atual 161

Fonte: Balangos publicado, Saraiva e Serasa

O grafico a seguir 6 do programs nacional do livro didatico 2007

Valores negociados

Editors TIRAGEM TOTAL VALOR TOTAL

FTD 25.372.810 109.983.348,26

MODERNA 24.214.254 87.052693,27

ATICA 11.250.860 59.373.093,82

SARAIVA 8.618.766 39.176.748,03

Fonte: Relatdrios tecnico do MEC.

O PNLD n§o e so o maior programs de fornecimento de material didatico 

do Brasil, juntamente com os outros programas de distribuigSo de livros, 

segundo a pesquisadora Maria Helena G. Castro, hoje, est£ situado como o 

pais que tern o maior programs de fornecimento de livro do mundo.

Atualmente, no Brasil, as politicas publicas para o livro didatico bem como para 

sua distribuigao sao representadas pelo PNLD, tendo como objetivo principal a 

aquisigao e distribuigao gratuita de livros didaticos para os alunos da rede 

publics do ensino fundamental.

<
Sendo que a politics do planejamento, compra e distribuigao do livro e 

centralizado pelo govemo federal realiza-se por meio do FNDE (fundo de 

desenvolvimento da educagio) e responsavel pela captagao de recursos para 

o financiamento de programas voltados ao ensino fundamental.
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POL1TICA PUBLICA E A PRODUCAO DE LIVROS EM MASSA

As politicas publicas para o setor editorial didatico, nas ultimas decadas, 

foram marcadas pelo atendimento de interesses vindo do estado, que era 

obrigado a conviver com um pais que apresentava e ainda apresenta 

deficiencias no campo educacional e que encontrou na distribuigao de livros um 

paliativo de muita utilidade, permitindo simultaneamente agradar as editoras, 

garantir sua propaganda na imprensa, facilitar negociatas e por fim promover 

politicos2. Alem disso, percebia-se que tal estrategia atendia £s necessidades 

da industrial editorial. Por6m, podemos ver sem duvidas que a combinagao 

desses interesses ocasionou o afunilamento das fungoes do estado, que ate 

entao se limitava apenas a distribuigao de livros sem, no entanto, ocupar-se na 

resolug§o de problemas cruciais de nosso sistema educacional.

Os editores, desse modo, precisavam que seus livros fossem bem 

aceitos no mercado escolar para que sua atividade editorial pudesse ter 

continuidade. Nesse sentido, verificou-se desde as ultimas decadas de 1990 a 

adaptag§o dos livros didaticos em uma velocidade gigantesca. Nesse mesmo 

periodo iniciou-se efetivamente a avaliagSo pedagdgica dos livros didaticos, 

processo marcado por tens&es, criticas e confrontos de interesses. Desde 

ent§o estipulou-se a aquisigSo de obras didaticas com verbas publicas para a 

distribuigao de livros e nao de sua produgao, pois , o estado, nao dispunha e 

ainda nao dispde de uma editora prdpria. O govemo cria o PNLD e estipula 

regras e um edital proprio. De um lado a outro o PNLD, os referidos criterios 

foram aprimorados por interm6dio da incorporagao sistematica de multiplos 

olhares, leituras e criticas interpostas ao programa e aos parametros de 

avaliag§o. Com relagao aos livros de Historia do ensino fundamental II, foram 

realizados tres processos de avaliagao vinculados aos programas de 1995 e 

2005, vale ressaltar que houve mudangas de forma e substancia em cada 

programa, se em 1999, cada volume era avaliado de modo unitario e 

independente de toda a colegao, o que gerava circunstancias conflitivas com 

relagSo a variabiiidade no processo e escolha e uso das obras, tal situag§o foi 

mudando com o PNLD 2002, quanto a unidade basica de avaliagdo e escolha

cf. CARVALHO, M.M.C “Historiografia da educaijfio e fonte”.MG 1992
2
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passou a ser a colegao didatica por completo. Alem disso, caminhou-se de um 

processo classificatorio e distintivo, para um quadro meramente indicativo das 

obras aprovadas, o que modificou a propria organizagao do guia do livro 

didatico (hoje apresentado na midia televisiva). Embora que nos varios editais 

e nos guias publicados, alguns elementos tem sido exaustivamente repetidos 

como por exemplo, erros de informagSo, desatualizagoes, incoerencias 

metodologicas entre a proposta apontada e aquilo que de fato 6 tratada na 

obra.Os criterios de avaliagao, por sua vez, tambem foram sendo aprimorados, 

ainda que o processo de aperfeigoamento dos criterios e procedimentos de 

avaliagSo seja bastante recente, a relagao de continuidade dessa politica tem 

efeitos incontestdveis na forma e no conteudo do livro didatico do Brasil. Na 

area de Histdria e visivel a transformagSo, de um cenario marcado pelo 

predominio de obras que veiculavam, de modo direto ou indireto, todo tipo de 

estereotipo e preconceitos, para um quadro em que tem se percebido cuidados 

evidentes por parte dos autores e editores; em relag§o aos criterios de 

exclusao de uma obra ou de assuntos pertinentes £s colegoes, no caso das 

abordagens sobre o Oriente, como por exemplos as culturas da China e da 

India, as coisas n io  mudaram muito, percebam no quadro abaixo as colegoes 

que tratam ou ndo dessas culturas milenares.

Quadro de colegdes de livros diddticos . Ensino fundamental e mddio, que apresentam 

conteudos voltados para as culturas da China e da India.

COLEQAO AUTOR1 

EDITORA

ENSINO 

FUND. II

ENS. MEDIO CHINA INDIA

Histdria e 

sociedade

Alfredo B. 

Junior. FTD

sim sim Sim

Ritmos da 

histdria
Fldvio Campos. 

Escala

sim ndo Ndo

Histdria,

trabalho, cultura 

e poder

Edimeri stader. 

Base
Ndo Sim Ndo ndo

Histdria e vida 

integrada

Nelson piletti 

Atica

sim ndo Sim Sim

Histdria da 

caverna ao 

terceiro mildnio

Patricia R. 

Branck. Myriam 

B. Mota. 

Moderna

Sim Ndo Sim Sim

Estudos de 

Histdria

Ledonias F. 

Garcia. FTD

Sim Ndo Ndo Ndo

Projeto Radix C. Vicentino. 

Scipione

Sim Ndo Ndo Ndo
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Tudo e histdria Odimar

Cardoso.Atica

Sim Ndo Sim Sim

Histdria das 

sociedades

Aquino,Jacques, 

Denise, Oscar. 

Livro tdcnico s/a

Sim Ndo Ndo Ndo

Histdria da civ. 

ocidental

Antonio 

Pedro, Lizanias 

de S. Liz3nias. 

FTD

Ndo Sim Ndo Ndo

Histdria geral Claudio

Vicentino.

Scipione

Ndo Sim Ndo Ndo

A escrita da 

histdria

Fldvio Campos 

ESCALA

Ndo Sim Ndo Ndo

Histdria

integrada

Josd Jobson 

Arruda. Atica

Sim Ndo Ndo Ndo

Histdria das 

cavernas ac 

terceiro milenio

Patricia R. 

Branck. 

Moderna

Ndo Sim Ndo Ndo

Histdria geral e 

do Brasil

Luiz Koshiba, 

Denise F. 

Pereira. Atual

Ndo Sim Ndo Ndo

Didlogos com a 

Histdria

Kdtia Corrda P. 

Alves. Positivo

Sim Ndo Ndo Ndo

Toda a Histdria Josd Jobson Ndo Sim Ndo Ndo

Link do tempo Denise 

Matos. Escala

Sim Ndo Ndo Ndo

Projeto Araribd Departamento 

de educagdo da 

ed. Moderna

Simnii Ndo Sim Sim

Histdria 

temdtica. 

Tempos e 

culturas

Montelatto,

Cabrini,

Catelli.Scipione

Sim Ndo Ndo ndo

Histdria- 

passado e 

presente

Sdnia 1. do 

Carmo. Atual

Sim Ndo Ndo Ndo

Percebe-se que as culturas da India e China quase n§o s§o vistos nos 

livros didaticos de nosso pais, essa lacuna pode e deve ser preenchida com 

alternativas para o trabalho em sala de aula, com relapdo £ propostas de 

ensino demonstraremos no prbximo capitulo.
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Resta-nos agora, em contrapartida, estudar as influencias asiaticas 

sobre a vida, os habitos, os costumes e, de modo mais geral sobre a cultura do 

ocidente3.

O CRITERIO FINANCEIRO E A POLITICA DO MEC

O fato de uma obra nao esta presente no guia publicado pelo MEC traz 

efeitos financeiros indesejaveis que, em alguns casos, culminaram com o 

desaparecimento e/ou fusao de editoras como ocorreu com a Saraiva e Atual, e 

Scipione e Atica. A instituigao de uma cultura avaliativa, num contexto politico 

democratico acabou por desencandear poderosos mecanismos de 

reajustamento e adaptagdo ao mercado editorial.

Observemos que para o segmento voltado para as compras no setor 

publico importa menos a orientagdo metodologica ou a ideologia contida em 

uma colegdo didatica e mais sua capacidade de vendagem e aceitagao no 

mercado. Aqui, 6 notdvel como o livro diddtico assume meramente uma fungao 

mercadologica, sujeitando-se as variagoes no processo de produgao e de 

vendagem. Outro ponto, diz respeito ao desempenho das editoras no mercado, 

que se valem de sofisticados esquemas de distribuigao e vendas, a ponto de 

influir de maneira decisiva nos processos de escolha nas escolas brasileiras. 

Naturalmente.as empresas mais bem estruturadas desfrutam de maior 

vantagem frente as editoras menores.

Considerado-se o volume de recursos governamentais utilizados na 

aquisigao e distribuigao de livros did&ticos, o setor editorial brasileiro 

estabeleceu fortes dependencias em relagao ao programa. Ha de se destacar, 

ainda, a clara tenddncia em diregio a monopolizagSo do setor por algumas 

poucas empresas, como atestam as crescentes fusdes ocorridas desde o 

advento do programa PNLD, o que possui indiscutiveis relagoes com as 

mudangas processadas ao longo dos processos avaliativos e com movimento 

quantitative de exclusoes, conforme se pode depreender a parti dos dados 

apresentados abaixo:

3 cf. PANNIKAR, K.M “ A domina^ao Ocidental na Asia”. SP. 1989
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PNLD- Area de historia- historico de inscrigoes e aprovagoes

2005 75,9% de aprovagao

2002 85 % de aprovagao

1999 45,5 % de aprovagao

Fonte: Relatorios tecnicos MEC/SEF.

Observa-se uma mudanga muito significativa em relagao ao grupo 

dominante em relagao a oferta de livros didaticos. Houve supressao de 

empresas, aparecimento de outras e, sobretudo, fusao de editoras.como ja 

falamos anteriormente, quern formaram grupos conglomerados,com poderosa 

organizagao em termos de distribuigbo e divulgagbo e quern tendem a assumir 

posigbes hegembnicas no mercado. Os impactos da exclusbo de uma ou de 

varias colegbes de uma mesma empresa podem significar sua inviabilidade 

economica, sobretudo se o resultado negativo se repetir em outras disciplinas. 

Essa situagao ndo pode ser abstralda quando de avaliam as criticas dirigidas 

ao programa por autores e editoras. Noutras palavras, se e certo que todo e 

qualquer processo de avaliagao 6 problematic© e complexo jogo que atende a 

interesses bem definidos e que nem sempre se pauta por preocupagbes de 

ordem exclusivamente academica.

Constata-se que a produgao de livros envolve uma trama entre saberes, 

autores e editores4. Ja o seu consumo envolve tramas nao menos imbricados 

entre mercado, projetos escolares, compradores e leitores finais. Entre urn lado 

e outro, os efeitos normatizadores, implementados pela ag§o avaliadora 

vinculada ao estado agregam elementos que nao se podem ser desprezados 

na compreensbo das possiveis relagbes entre a produgbo e o consumo, uma 

vez que os efeitos determinantes do mercado impoem limites ao processo de 

renovagao do perfil das obras e ao diblogo entre o saber escolar didatizados e 

os saberes provenientes da prbpria historia. Porem, nbo se pode desprezar as 

possiveis ligagbes entre a prbtica de avaliagbo vinculada a politica publica e o

4 Sobre essa questSo ver, entre outros, CHARTIER, R. (org.) Prdticas de leitura. S3o Paulo. 1996; 
CERTEAU, M. A invensao do cotidiano.Petrdpolis. Vozes. 1996.

Para uma discussao sobre as tramas que envolvem o livro diddtico e seus usos, ver BITTENCOURT, 
C.M.F Livro didatico e conhecimento hist6rico.SP.1993
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seu efeito indutor quanto £s dimensoes do saber histbrico presente nas obras 

didaticas.

O fato de se compreender o livro didbtico na sua complexidade e 

diversidade fez que, no ambito tbcnico, desde o advento dos processos 

regulares de avaliag§o, a dimensSo nao prescritiva fosse uma meta a ser 

alcan$ada e aprimorada por todos os envolvidos no trabaiho. Ressaltando que 

cada cole?3o sempre foi avaliada individualmente e sem nenhum criterio pre- 

estabelecido no que se refere ao seu enquadramento conceitual. Todas as 

avaliapoes realizadas atb o PNLD 2006 e mais recentemente 2007 pautaram- 

se pelo edital publico e seguiram restritamente o que foi estabelecido nesse 

documento de car&ter publico, voltado para as editoras brasileiras, a esse 

respeito podemos consultar o site do MEC5.

5 cf. site do Ministerio da Educacjao. www.mec.gov.br

http://www.mec.gov.br
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CAPITULO 3

A DIDATICA DA HISTbRtA

Desde os anos 90 as discussoes sobre as dimensoes proprias da 

didatica da historia tern ganhado mais espago e desde entao esta problematica 

tern se renovado, muito embora, ainda sao poucos os trabalhos academicos 

que se prestam a tal investida, no inicio dos anos 90 introduzia no Brasil uma 

discussao que hoje se renova atraves da divulgapao das abordagens 

apontadas por J.Russen1 a respeito das dimensdes inerentes a didatica da 

historia, segundo Bergman2 refletir sobre a histdria a partir da preocupagdo 

didatica significa investigar o que e apreendido no ensino da histdria (tarefa 

empirica da histdria), o que se pode ser apreendido (tarefa reflexiva) e o que 

deveria ser apreendido (tarefa normativa da histdria). Isso significa dizer que, 

ao se discutir a natureza e as dimensdes do saber histdrico, d preciso 

considerar as multiplas faces desse saber, desde os pianos e currlculos ate as 

representaqdes difundidas a seu respeito e os efeitos da conscidncia histdrica 

na escola e fora dela, sem desprezar os processos objetivos de apreensSo do 

conhecimento histdrico pelos alunos os levaria com diria Piaget a equilibra$§o 

ou a desequilibragdo durante a construgdo de conceitos dele derivados.

No Brasil, os livros diddticos de histdria tern sido distribuldos pelo 

governo gratuitamente aos estudantes da rede publica, mais isso por ele 

mesmo, n§o pode garantir uma formagao intelectual, mas tern possibitado uma 

multiplicidade no que se refere a organiza<?§o entre o que 6,e que se pode ser 

e o que deveria ser aprendido em re la^o  a disciplina, visto que, o livro passa a 

ser urn coadjuvante junto a outras fontes e outros saberes,e n io  o ator 

principal, a isso deve-se a imensa multiculturalidade presente no pais.

A partir dos programas como PNLD d possivel compreender tenddncias

globais quanto a histdria ensinada que se vinculam mais a tipos diferenciados

de saberes disciplinares, curriculares ou oriundos de tradi9©es pegagogicas

distintas como, segundo Chopin:

“Os livros did&ticos n§o s§o somente ferramentas pedagdgicas, mas 

tambfem suportes de selegOes culturais vari^veis, verdades a serem

1 cf. RUSSBN, J.RazSo histdrica : tcoria da histdria, fundamentos da cifincia histdria. Brasilia. Unb. 2001

2 cf.BERGMAN, K. A Histdria na reflexSo didatica. Revista brasiletra de histdria. SP. V9, n 19, fev. 1990
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transmitidas as geragbes mais jovens, al6m de meios de comunicagbo 

cuja eficbcia repousa na importbncia de suas formas de difusbo. Nessa, 

perspectiva, os livros, para albm de se constituirem em vetores 

ideoldgicos, s§o fontes abundantes, diversificadas e, ao mesmo tempo, 

completas, visto que cada obra constitui uma unidade prbpria e coerente, 

com princi'pio, meio e fim. (CHOPIN. A. Las politicas de libros escolares  

em  e l mundo. 1998.p 169)

Os resultados globais da avaliagao constituem-se em fonte privilegiada 

para compor um quadra compreensivo a respeito das tendencias 

contemporaneas da historia, que se quer ver ensinada.

Sobre esse ponto, busca-se apresentar um quadra demonstrative das 

colegoes inscritas no ultimo PNLD, em fungao de quatro tematicas, 

selecionadas por serem proprias as pesquisas e discussoes contemporaneas 

que tomam o saber historico escolar enquanto objeto especifico de 

investigagao, partindo da perspectiva quanto a visao historica os autores; as 

relagoes com o processo de construgao de conhecimento pelo aluno; a 

orientagao curricular e a relagao mais geral com o desenvolvimento da 

historiografia. Para apresentagao desses blocos tematicos utilizaremos para 

efeito didatico alguns graficos e/ou tabelas, porem vale salientar que estes 

agrupamentos poderiam receber outras designagoes.

Para Pierre Vilar3, ao discutir a especificidade do vocabulario historico e 

os conceitos usados pelos historiadores, chama atengao para o duplo sentido 

da nogao de historia. A historia designa ao mesmo tempo o conhecimento de 

uma materia e a materia desse conhecimento. Com respeito a essa 

ambiguidade tambem insiste na separagao temporal e espacial, entre o 

passado e a historia: uma coisa e o recorte de tempo em que algo se passou, 

outra coisa e a narrativa construida sobre esse recorte, cuja logica e 

diretamente pertinente ao tempo de sua produgao, enquanto narrativa e nao ao 

tempo original do acontecimento.

Um dos fatores que aqui interessa destacar e que essa ambiguidade 

esta inserida nos ultimos projetos possiveis para a historia ensinada4, 

compreendida, percebida a partir de um olhar sobre o conjunto dos manuais 

didaticos avaliados nos PNLD no periodo compreendido entre 2000 a 2007. 

sobre esse aspecto diferenciam-se tr6s possibilidades de abordagem, ha um

3 cf. VILAR, P. Inicia?ao ao vocabulario de andlise histdrico. Lisboa, Sa da Costa. 1985

4 cf. Relatdrios tdcnicos do MEC.2000 a 2007.
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grupo de obras que apresentam uma organizagao e conteudos , atividades e 

textos articulados de acordo com um agrupamento que poderiamos nomear de 

procedimental, valorizando a dimensdo formativa que provem do procedimento 

histdrico e do tipo de leitura e problematizagdo de fontes que caracteriza a 

agdo do historiador/professor, com dnfase em habilidades relacionadas a 

leitura, identificagdo de informagdes, andlise e comparagdes e algumas 

discussdes sobre o contemporaneo,outro grupo cuja selegdo de conteudos, 

cronologia e textos e feita segundo uma visdo mas informativa acerca da 

narrativa acontecimental do passado e que, nesse sentido, prioriza como diz 

Vilar o conhecimento de uma materia , e por fim temos o terceiro grupo que 

pela ausdncia de uma designagdo mais precisa, chamamos de visSo global, 

por buscar articular, com relativo sucesso, as duas dimensoes citadas,isto d, 

n§o abra mao da informagdo basica de um conhecimento socialmente 

acumulado, bem com dos recortes de conteudos, mas explora tambdm uma 

dimensdo construtivista do conhecimento histdrico, problematiza as fontes, 

apresenta elementos que garantem aos alunos e professores a compreensdo 

acerca da dimensdo mais provisdria da explicagao histdrica, relacionando-se 

assim as propostas pautadas nos PCN's desde 1998 pelo MEC.

Os aspectos descritos podem ser compreendidos como indicadores 

relativos ao grau de atualizagdo das colegdes em relagdo aos debates a 

respeito da dimensdo formativa do saber histdrico escolar, que, de certo modo, 

tern aparecido nas pesquisas atuais a respeito da historia ensinada, em termos 

quantitativos, os resultados sao apresentados a seguir:

PNLD 2006 -  Perspectiva de Histdria veiculada pelas colegdes

Visdo global 24%

Narrativa acontecimental 69%

Visdo procedimental 7%

Fonte: MEC- relatdrios tdcnicos

Com relagdo ao desenvolvimento dos debates relativos d histdria 

ensinada e da crltica a dnfase em uma abordagem acontecimental e 

exclusivamente informativa sobre o conteudo histdrico, quando observamos o 

perfil dos produtos que emanam da industria editorial e sua insergdo no



41

mercado, percebe-se que e ainda essa a perspectiva dominante, basta 

observar as vendas dos livros didaticos como dos autores Claudio Piletti, 

Nelson Piletti, Renato Mocellin e Patricia R.Braick.

No entanto, nao podemos desconsiderar o fato de que, embora a 

abordagem relativa a uma visao procedimental da historia, somada ao que 

chamamos aqui e visao global, seja quantitativamente secundaria frente a 

visao acontecimental, que e hegemonica, devemos projeta-lo num meio 

objetivo e maior como da industria cultural. Esse agrupamento numericamente 

inferior tende a cumprir um papel importante enquanto artifice de uma nova 

possibilidade pedagogica posta nas reflexoes sobre o ensino de historia.

Nas trilhas dos blocos mais tematicos, porem com uma nltida 

singularidade no campo da pesquisa academica sobre a historia ensinada, 

emerge um outro agrupamento, com enfase nas questoes relativas a cognigao 

e aprendizagem, deslocando-se do campo do como se ensina, para como se 

aprende. Porem, nao cabe neste momento se debrugar sobre as teorias 

cognitivas. No Brasil, o reflexo desse deslocamento na discussao relativa a 

historia ensinada acabou por gerar uma serie de estudos relativamente 

recentes, bem como grupos de pesquisa ainda em processo de formagao, cujo 

foco recai na construg§o da temporalidade e da aprendizagem dos concertos 

historicos pelo aluno. Neste tocante, e posslvel apreender, com base nos 

estudos de analises e categorizagoes das obras didaticas, a existencia de 

diferentes perspectiva compreensivas acerca da aprendizagem, bem como dos 

dialogos que podem ser estabelecidos entre as ferramentas didaticas utilizadas 

e os saberes previo do aluno.

Para facilitar a compreensao sobre a abordagem sobre os livros 

didaticos produzidos no Brasil, nomeamos dois grupos nos quais os 

procedimentos e abordagens historicas se confrontam, o primeiro informativo e 

o segundo mais cognitivo. No primeiro os objetivos educacionais, centralizam- 

se na obtengao da informagao e do conteudo historico, independente de como 

tal conteudo e ou nao assimilado pelo aluno. O segundo o cognitivo leva a 

construgao de um dialogo como ponto de partida para a explanagao de um 

recorte que seja significante tanto para o aluno quanto para o professor, no que 

se refere ao recorte, explicagoes e analogias. Ainda que sejam variadas as 

possibilidades de organizagao didatica das obras, e nesse particular seria
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possivel projetar um quadro bastante diverso sobre as filiagoes teoricas que 

sustentam as operagoes de selegao. Estas obras se constituem sob tal 

orientagao valoriza a problematizagao e estabelece relagoes entre passado e 

presente, buscando no geral, promover a aquisigao gradual dos concertos que 

atraves das praticas e exercicios proporcionarao ao aluno circunstancias 

dialogicas e de construgao conceitual. Considerando-se a relagao entre as 

obras cognitivas e informativas podemos observar abaixo que as obras mais 

informativas ainda se apresentam como hegemonica no mercado de livros 

didaticos.

PNLD 2006

Proposta informativa 68%

Proposta cognitiva 32%

Fonte: MEC- relatbrio tecnico

Tambem e possivel fazer um outro agrupamento grafico das colegoes 

segundo a tematica bastante recorrente em relagao a discussao sobre a 

historia ensinada.

PNLD 2006 -  Perspectiva programatica dominante

Historia tematica 17%

Historia integrada 76%

Fonte: MEC- relatorio tecnico.

Levando em consideragao a variabilidade de currlculos de historia e sua 

relagao com a historia ensinada no pais, vemos um cenario mais global, o qual 

varios e distintos programas transformaram-se em textos oficiais, pertinentes a 

diferentes cenarios historicos. em certa medida. essa tradicao encontra-se 

presente nas obras aue fazem a opcao pela abordagem da chamada historia 

integrada. isto e. peio tratamento da historia da civilizacao ocidental de modo 

articulado com os conteudos de America e Brasil deixando-se a lacuna sobre a 

Historia Oriental, culturas tais como da India e da China raramente aparecem 

em nossos livros. a esse resDeito aoresentamos uma tabela com os nomes da 

colecoes e auando e onde aoarecem referenda ao Oriente. ’
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A visao mais global, da qual estamos tratando prioriza a compreensao 

do processo historico global, seu eixo condutor e uma perspectiva de tempo 

cronologico e sucessiva, definida a partir da evolugao Europeia, a partir de 

epicentro, unem-se as demais culturais nao europeias (muitas vezes o Oriente 

fica fora). £ nesse grupo hegemonico, dentro do qual estao a maior parte das 

colegoes de livro didaticos de historia do ensino fundamental e medio.

Essa perspectiva eurocentrica do tempo de do processo historico, 

acabou por se vincular,ainda que sob diferentes recortes tematicos, a uma 

abordagem marcada pela valorizagao da identidade nacional. De certo modo, a 

cultura pos- reforma Capanema, que consagrou a separagao entre Historia 

geral e do Brasil, deixou marcas visiveis sobre um modo especifico de pensar a 

articulagao das tematicas historicas. Nas series iniciais do ensino fundamental, 

por exemplo, os alunos, somente apos o estudo da Historia do Brasil sao 

inseridos nas tematicas de historia geral.

Embora, tenhamos discutido ate aqui sobre mudangas na perspectiva da 

produgao de livros de historia, vale ressaltar a presenga massiva e 

predominante do que chamamos de tradicional, ou seja, que aborda a historia 

em sua dimensao meramente informativa e livresca, nao valorizando o 

conhecimento historico em seu aspecto construtivo, questionador. As narrativas 

sao organizadas a partir de recortes ja consagrados, as fontes ganham carater 

mais ilustrativo e nao sao exploradas mais profundamente,numa dimensao que 

aproxime o aluno daquilo que preside o procedimento historico, nesse sentido, 

uma concepgao de verdade se estabelece na obra e e irrevogavel.

No geral, as colegoes que integram esse conjunto mantem coerencia 

com a visao processual e evolutiva do tempo e das sociedades, e nao rompe 

com a base eurocentrica. Alguns temas sustentam-se em uma historiografia 

tradicional e apresentam-se de modo absolutamente recorrente e naturalizado 

em termos de explicagoes, tais como generalizagoes ao tratar a historia 

economica do Brasil a partir da sociedade colonial e do patriarcalismo, ou com 

relagao ao Oriente como um lugar exotico, de pessoas atrasadas, ou 

involuidas, entre centenas de outras possibilidades analiticas que poderiam 

aqui enumerar.

Verifica-se, ainda outro conjunto de colegoes que acompanha a 

evolugao historiografica e procura redimensionar a id6ia de histbria evolutiva e
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processual, esse grupo rompe com a dimensao de tempo visto estritamente a 

partir da cronologia e s§o multiplas as possibilidades tematicas que vao nortear 

as operagdes de selegao, as obra em tal perspectiva apresentam grande 

diversidade de recortes e foi o grupo que mais cresceu em relagao ao PNLD 

nas ultimas decadas.

O outro grupo que indicamos aqui o Ecletico, mantdm a narrativa com 

base nos recortes classicos de conteudos, mas as obras abrem-se de modo 

significativo e relevante para a uma renovagao historiografico de carater topico. 

Relativizam-se os paradigmas explicativos em relagao a tematicas e pesquisas 

especlficas que vem sendo objeto de debates historiograficos nas ultimas 

decadas e, nesse sentido.a explicagSo histdrica ofertada ao aluno, com raras 

excegdes, ja n§o mais se baseia em paradigmas que foram objeto de revisao 

no campo historiografico.

Hd, por fim, urn grupo associado a uma historiografia renovada, que 

rompe com perspectiva tradicional e incorpora na selegao de conteudos ndo so 

aquilo que advem da macro renovagdo ocorrida com a historiografia pos 1960, 

como resultados das pesquisas contemporaneas na area dos estudos 

historicos. Considerando-se que a soma das ultimas tendencias ndo 

corresponde nem a metade das obras, d possivel afirmar que ainda existe urn 

enorme abismo entre a renovagao historiografica advinda da pesquisa e o 

saber veiculado por meio do livro didatico. Observe o grafico :

PNLD 2006- relagdes das obras com desenvolvimento da historiografia.

Renovada -  21%

Ecletica -  25%

Tradicional- 54%

Fonte: MEC

Cabe ressaltar, que nao e possivel estabelecer uma relagao unlvoca 

entre os grupos em fungio das quatro temdticas, o que aponta para o grau de 

complexidade do conjunto analisado, aspecto frequentemente negligenciado 

nas avaliagdes a respeito da produgSo diddtica que, nao raro, assumem 

perspectivas mais generalizantes.
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Espera-se que os dados apresentados ate agora contribuam para o 

debate em torno da formagao dos professores e das politicas publicas para os 

livros didaticos de historia, bem como de seus multiplos desdobramentos em 

relagao a historia ensinada e aos diversificados interesses e condicionantes 

que cercam a produgao e a compra dessa mercadoria chamada livro.

Possibilidades de operacionalizacao didatica 

A auestao Oriental

Na visao de Pannikar5 devemos estudar as influencias das culturas 

asiaticas sobre a vida, os habitos ,os costumes e, de modo geral, sobre a 

cultura europeia apos os contatos entre o Ocidente e o Oriente. As civilizagoes 

chinesa e indiana merecem mais do que a simples curiosidade6. Elas podem 

parecer singulares, mas (e urn fato) nelas se encontram registradas uma 

grande soma de experiencia humana. Nenhuma outra serviu de vinculo a 

tantos homens, durante um periodo tao grande. Quern pretende ter o titulo de 

humanista, nao deve ignorar uma tradigao de culturas tao atraentes e tao ricas 

em valores duraveis.

Esta tradigao (china) aparece formada desde o inicio da era crista - na 

epoca em que a terra chinesa, enfim reunida, forma um imenso imperio. A 

civilizagao que se criou na China espalha-se logo por todo o Extremo Oriente. 

Gragas a inumeros contatos ela se enriquece. Os Chineses, entretanto, 

esforgam-se para realizar um ideal tradicional que definem com um rigor 

crescente. Eles Ihe sao tao dedicados que o apresentam, facilmente, com a 

primeira heranga de sua raga. Varios milenios antes de era crista, seus 

ancestrais (eles nao se permitem duvidar) foram iniciados por sabios na 

disciplina de vida que fez sua forga. A pura civilizagao das primeiras epocas foi 

o principio de uma coesao perfeita. A China maior data dos tempos mais 

antigos. Sua unidade se desfaz ou se restaura conforme resplandece ou 

enfraquece uma ordem de civilizagao que e, em principio, imutavel.

5 cf. PANNIKAR, op. cit

6 cf. GRANET, M. A civilizagao chinesa. Otto pierre. 1979



46

Essa visao sistematica tern valor de dogma e corresponde a uma crenga 

ativa. Ela inspirou todas as tentativas de slntese historica; durante muitos 

seculos, exerceu uma influencia decisiva sobre a conservagao, transmissao e 

restauragao dos documentos: nao possulmos nenhum que possa ser 

considerado novo ou autentico. Historiadores, arqueologos, exegetas sentem- 

se impregnados de um respeito tradicionalista, mesmo quando urn esplrito 

critico parece anima-los. Eles determinam os fatos e as datas, estabelecem os 

textos, eliminam as interpolagoes, classificam as obras sem objetividade, na 

esperanga de tornar mais aguda e mais pura, neles mesmos e em seus 

leitores, a consciencia de um ideal que a Historia nao saberia explicar, pois a 

antecede.

Nos nos inspiraremos em ideias diferentes. Os ocidentais, ate pouco 

tempo, contavam a historia da China a moda chinesa (ou quase), sem mesmo 

assinalar seu carater dogmatico. Hoje, eles se esforgam para distinguir, nas 

tradigoes, o verdadeiro do falso. Eles utilizam os trabalhos da critica autonoma. 

Eles se esquecem, frequentemente, de ressaltar os postulados. Eles se 

mostram, em geral, pouco senslveis as insuficiencias de uma exegese 

puramente literaria. Apesar de uma atitude critica, eles raramente confessam 

que os fatos permanecem incompreenslveis7.

Eles nao revelam o menor dos fatos historicos e nao permitem 

descrever, com alguma precisao, o lado material da civilizagao chinesa. 

Ignoramos, do mesmo modo, os pormenores das guerras e das intrigas 

politicas, os usos administrativos, as praticas economicas, o modo de vestir, 

etc. Em troca, possuimos inumeros testemunhos preciosos sobre as diversas 

atitudes sentimentais ou teoricas que foram adotadas na China em meios 

diferentes, a respeito do costume, da riqueza, da arte administrativa, da politica 

ou da guerra. Estamos informados, sobretudo, a respeito das atitudes 

defendidas pela ortodoxia. Mas os Chineses nao querem perder nada do 

passado, mesmo quando tomam o cuidado de apresentar uma reconstituigao 

totalmente ideal: eles deixaram subsistir uma grande quantidade de 

informagoes que contradizem as teorias ortodoxas. Nao ha, no momento (se

7 cf. GRANET, op. cit.
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desconfiarmos de precisoes ilusorias), nenhum meio de escrever um manual 

de antiguidades chinesas, muito menos indianas.

Basta ao contrario, introduzir-se, bastante mesmo, no conhecimento da 

China e tambem da India se limitarmos nossa tarefa a definir um conjunto de 

atitudes que caracterizam o sistema social desses povos da 

antiguidade. Tentar determinar o sistema social dos Chineses, tentar indicar o 

que ele pode ter de especifico - na vida polltica, nos costumes, no pensamento, 

na historia do pensamento e na dos costumes - tentar, tambem, indicar o que 

ele encobre de grande experiencia humana, deixando entrever que, de 

civilizapao em civilizapao as simbolizapoes, frequentemente, diferem; tentar, 

enfim, fazer aparecer este sistema de comportamentos na ordem e no 

movimento que the sao proprios.foi neste espirito que concebi essa obra. Este 

tambem e o espirito que inspirou minhas pesquisas preparatorias ha muito 

tempo, porem, so agora, e com muita dificuldade, devido, principalmente a 

ausencia de fontes e outras pesquisas no mesmo ambito, que esta .vontade de 

abordar o Oriente so agora toma forma.

Quando se fala da China e da India, pensa-se que os milenios contam 

pouco. Mas nao nos iludamos -  so uma evolupao prodigiosa pode conduzir 

das idades neollticas a formapao de um vasto imperio centralizado, comparavel 

ao de Roma, mas muito mais povoado e muito mais avanpado no campo da 

tecnica. Alem disso, pelo fato de a estas culturas estarem longe de nos, a sua 

historia nao tern, ao mesmo tempo, o privilegio de ser menos rica e menos 

complexa. A grande quantidade de trabalhos especializados, o numero das 

descobertas arqueologicas que se sucedem na China e India desde 1950, a 

ausencia de obras de sintese que se ocupem de alto a baixo de todo este 

periodo dando as ultimas escavapoes o lugar capital que elas merecem, tudo 

isto serve para tornar ainda mais diflcil o trabalho do divulgador. Ele deveria, 

sem duvida, reter apenas o que e mais evidente, mas tambem interrogar-se 

sobre aquilo que pudesse ter valor explicativo e permitisse marcar as grandes 

articulapoes da Historia. Sempre que nao se pusesse a necessidade de 

precisao, a parte relativa a interpretapao pessoal impor-se-ia.

A India moderna apresenta a particularidade, talvez unica na Historia, de
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viver, no seculo XXI, segundo tradigdes Orientalistas8. Longe de silenciar-se 

nas formas de uma civilizagao arcaica, como o prova a sua evolugao atual no 

domlnio da industria, encontrou o equillbrio e a coerencia numa continuidade 

exemplar. Para uma civilizag§o tSo rica e t§o complexa como a da India d este 

urn fenomeno digno de nota: poderia temer-se ver a seiva criadora dos 

pensadores e dos artistas secar, urn imobilismo fatal paralisar os inovadores, 

urn rapido empobrecimento fazer abortar as tentativas de reforma. Nada disto 

se produziu, pelo menos em grau suficiente para deter o desenvolvimento da 

civilizagdo Indiana. Pelo contr£rio, ela tirou desta particular condigSo a 

afirmagdo do seu gdnio peculiar e a forga necessaria para dela comunicar os 

principios aos paises que a rodeavam. A lentiddo com a qual se desenrolaram, 

na India, as evolugoes de todas as ordens sdo o correlativo desta continuidade; 

nela se reconhece sem custo o ritmo da vida rural, que formou - e forma ainda- 

a prdpria base do pals. A estes dois fatores se acrescenta urn estranho 

desprezo pela Histdria, e esta 6 a consequdncia direta da filosofia indiana que 

desviou os seus estudiosos das contingdncias, em proveito do Absoluto9. Nas 

suas inscrigdes lapidares, onde se ostenta por vezes o proprio paneglrico, os 

reis indianos geralmente descuraram o relato, com a precisdo desejavel, dos 

acontecimentos histdricos dos seus reinados. Em todo o perlodo antigo, as 

crdnicas reais ou locais, quando existem, transpdem os fatos histdricos para o 

mito e para a lenda. Isto complica a tarefa do historiado que trabalha com 

cultura Oriental, muitas vezes a se basear em dedugdes10 Outro fato estranho, 

cuja explicagdo 6 ainda prematura: enquanto a India possula, muito antes da 

era crista, o essencial da sua literature sagrada sob a forma oral, que o carater 

histdrico de Buda no sdculo VI a.C. n§o deixa qualquer duvida, os primeiros 

monumentos arqueoldgicos datados nSo sao anteriores aos seculos III e II a.C. 

O perlodo histdrico propriamente dito comega pois muito tarde, se bem que se 

nao possa, de modo algum, qualrftcar de pre-histdrico o perlodo anterior, visto 

que possui uma escrita que permanece, infelizmente, ainda hoje 

indecifravel.Podem avaliar-se as dificuldades, lendo, num dos tratados mais 

recentes consagrados a India a seguinte frase:a que ficaram reduzidos os

8 cf. SAID, op. cit.

9 ZIMMER, H. “As filosofias do Oriente”. Palas. SP. 1986

10 cf. SAID, op. cit.
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historiadores Ocidentais e da India (seculo IV a.C.): a construir a historia sobre 

exemplos de gramatica mais preso as narrativa religiosas11. A persistencia das 

tradigoes e a lentidbo da sua evolugbo prolongam, por vezes atb a bpoca atual, 

certas caracterfsticas que eram jb as da civilizagbo indiana anterior aos sbculos 

III e II. Nao que nenhuma transformagbo se nbo tenha manifestado nos 

diferentes campos: b certo que as instituigbes “evolufram”, a prbpria sociedade 

nao permaneceu no estado estatico, e os costumes modificaram-se pouco a 

pouco. Contudo, parte destas transformagbes efetuou-se quase 

insensivelmente, sem saltos bruscos nem revolugbo violenta; a falta de 

precisbo historica acentua mais ainda esta impressbo, porque nbo permite 

definir com exatidbo as datas de uma reforma ou a aplicagao de uma medida 

nova. Assiste-se, portanto, a uma justaposigbo de costumes pertencendo a 

estadios diferentes de evolugbo, perpetuando-se os mais antigos ao lado dos 

mais recentes, e sem que reciprocamente se prejudiquem. No piano histbrico, a 

India alcangou por duas vezes a unificagao polltica de uma grande parte do seu 

territbrio, o que implica uma organizagao administrativa e uma centralizagao 

mais bem definidas.No piano religioso, quer o bramanismo quer o budismo 

estavam ambos florescentes. No domlnio artlstico, e a epoca mais rica e a 

mais ativa, aquela em que se erguem os mais belos santubrios e mosteiros, em 

que se difundem as escolas e os estilos, em que a literatura profana toma o 

seu carater definitivo. Sobre estes dados, mais tarde, se edificarb a India 

medieval. Jamais se apagou das membrias indianas a lembranga desta grande 

e frutuosa epoca e sao inumeros os soberanos que dela fazem seu ideal, a ela 

se referindo muitas vezes no seu prbprio mundo desconhecido por nbs 

ocidentais.

"cf. ANEQUIM,G. “40 anos de Indianidade”. Rio de Janeiro. Fenri. 1978
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Algumas indicates de fontes:

Abaixo elegi algumas propostas que podem nortear o trabalho docente, 

ao tratar de assuntos relacionados ao Oriente, no caso tratado ate aqui, da 

China e da India. Levando-se em consideragSo a dificuldade para se trabalhar 

com fontes sobre estas culturas, indicamos para inicio de abordagem em sala 

de aula as seguintes:

Livros

1. Bhagavad Gita -  livro religioso indiano. S.Prabhupada

2. Cole?§o Araribd, Ed. modema

3. As Filosofias da India- H.Zimmer

4. A CivilizagSo Chinesa- Marcel Granet

5. Srimad Bhagavatam- 6pico Indiano. S.Prabhupada

6. IntrodugSo a filosofia V6dica- Pensamento indiano. S.Satsvarupa

7. As religibes do mundo- H.Smith

8. Mitos e slmbolos na arte e dvilizagSo da India- H.Zimmer

9. A arte da guerra- Sun tzu

10. CivilizagSo e TranscendGncia -  S. Prabhupada

1 1 . 0  espfrito da India- Richard Waterstone

12. Colegflo Super interessante( CD s)-15 anos- muito rico em imagens sobre a China.

Filmes:

Her6i, Ana e o Rei, Ashoka, Viagem a india, As lendas do principe 
Rama- desenho animado, Guerra do 6pio.

Estas fontes serviram para a cria?3o de aulas sobre o Oriente e sua 

problematizagao, bem como a utiliza?ao dos filmes acima. Alem disso, 

indicamos aula de campo ao Seminbrio de Teologia Vaisnava (indiana) 

localizado no bairro de bodocongo e uma visitapao a alguma academia de artes 

marciais onde os alunos poderam ouvir sobre costumes e prbticas de lutas 

como tambbm sobre histbria oriental.

Antes das apresentagbes de cada tema sobre a historia oriental que se 

deseje aplicar, se faz necessbrio que o docente, recolha o maior numero de
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material posslvel e em seguida escolha dentro deste material o que se quer 

trabalhar, tomando o devido cuidado para que sua explana?3o n3o incorra em 

erros de conceituapSo ou se torne algo anacronico e enfadonho.caso isso 

ocorra, nossos alunos continuaram com a ideia de que estudar culturas 

orientais e chato e que n§o se entende nada.

\
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Conclusao:

E extremamente importante que se estimulem novos caminhos para a 

pesquisa sobre os livros didaticos e sua relagao com as culturas Chinesas e 

Indianas. Ate aqui, o trabalho foi arduo, devido ao silencio que guardam nossa 

cultura com relagao ao Oriente. Mas percebemos o quanto, mesmo com tantas 

falhas e imperfeigoes, este trabalho pode auxiliar ao que se debrugarem sobre 

esta temdtica, que envolve muito mais que curiosidade acaddmica, envolve-nos 

em trilhas nunca antes percorridas, obscuras e labirlnticas, mas ao mesmo 

repleta de sabedoria milenar.

Ao trata as questdes relacionadas sobre a produgdo dos livros e sua 

circulagdo percebemos que esses livros s io  depositaries de ideologias, de 

maneiras de ver o mundo, perspectivas, desejo de controlar o outro, por isso 

mesmo, trazer o Oriente para mais pr6ximo de n6s 6 tentar diminuir essas 

diferengas dr&sticas existente entre ‘n6s” e ‘eles” e fazer com o nossos alunos 

de fato fagam valer tudo que os PCNs, colocam como possibilidades para 

diminuir os preconceitos e esteredtipos a respeito do outro.

Se esta 6 umas das maiores tarefas da Educagdo, ent§o, temos plena 

certeza que o que abordamos aqui sirva de espelho para outros trabalhos bem 

mais elaborados, que acreditamos que devam surgir em breve. Os resultados 

sobre como se operacionalizam-se os livros, como este se toma como uma 

mercadoria, jd eram previslveis, pordm, o mais importante, foi de 

fato.demonstrar que de fato e posslvel pesquisar sobre o Oriente, mesmo nao 

tendo subsidios necessarios pra tal investida. As dificuldades para quern 

aborda questdes Orientais sdo muitas, por isso mesmo, resolvemos, falar das 

colegoes e sobre o proprio Oriente nos capitulos 2 e 3.

Ao Tratar dos livros diddticos que abordam ou n§o as questdes 

Orientais, fizemos como base em colegdes prdprias, ou seja, ficou fora da 

andlise aquelas colegdes que n§o dispunhamos no momento da pesquisa, o 

que fato p6de limitar nosso estudo. Com tudo, espera-se que esta breve 

explanagdo sobre o Oriente seja vista como uma inspiragdo para aqueles que 

tenham interesse pela tematica.
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Ultimamente uma noticia alegrou os pesquisadores em educagao que 

trabalham a questbo do Oriente, foi a criagao de grupos de trabalho com a 

India, para aprofundar o intercambio no campo da educagSo. A decisbo foi 

tomada pelo ministro de assunto Exteriores indiano, Yashwant sinha, durante a 

primeira reunibo da comissbo Mista Brasil-lndia, realizada em Nova Delhi12.

As propostas do MEC para estudos Orientas, vem sendo detalhadas e 

aprimoradas nesses ultimos anos,e tambem isso se configura como uma das 

propostas do governo atual. Para nds educadores, e de antemSo sem tomar 

partido, esta iniciativa reflete a preocupagSo emergente de o Ocidente encontrar 

e se complementar com o Oriente. O mais interessante de tudo isso, esta no fato 

de uma aproximagSo maior com palses Orientais e emergentes na area de 

educag§o poderd mais tarde ampliar os intercambios em p6s-graduagao, tal 

como ocorre em Portugal com a Fundagao Oriente que financia os estudos e a 

estadia de estudantes de pds-graduagao em Cultura Oriental.

Aos poucos percebemos que as mentalidades recorrentes das 

colonizagdes europdias estao mudando ou perdendo espago. O presente 

trabalho teve atd agora o objetivo primordial de colaborar com o estudo sobre o 

Oriente e que possa servi de base para outros trabalhos de graduagdo e pds- 

graduagao que possam advir de uma discussSo mais aprimorada sobre o 

tema.

Vale ainda ressaltar que mesmo com imperfeigbes, este trabalho poder£ 

servi como orientagbo para outros, o fato de ser pioneiro nao encerra a questao 

em si, mas amplia as possibilidades de discussbo sobre o tema abordado.

12 cf. Folha online.utl 305ul4042.shtml
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