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Na condio de sobrevivente da resistncia ditadura militar no
Brasil, dedico esse trabalho memria daqueles que fizeram a histria
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acreditavam.


	
Os povos que no podem ou no querem confrontar-se com seu passado
histrico esto condenados a repeti-lo.

Dom Paulo Evaristo Arns

(...) essencial a proteo dos direitos humanos atravs de um
regime de direito, para que o homem no seja compelido, em supremo
recurso, revolta contra a tirania e a opresso.

Declarao Universal dos Direitos Humanos 10/12/1948

As nossas mortes no so nossas. So de vocs. Elas tero o sentido
que vocs lhes derem.

Do filme Lamentamos Informar, de Brbara Sonneborn


	
RESUMO

Este trabalho No Labirinto das Concepes e das Prticas do Ensino
da Histria Recente a memria da resistncia ditadura militar no
Brasil - o resultado de uma pesquisa que objetivou, analisar se e
de que forma a histria recente se incorporou ao cenrio do ensino de
Histria, a partir da investigao de trs espaos de aprendizagem: na
cidade de Salvador, uma Escola da rede privada de ensino e outra da
rede pblica e no municpio de Irec, o Curso de Licenciatura em
Pedagogia de Irec-UFBa. A investigao se deu atravs da temtica: A
memria da resistncia ditadura militar no Brasil, no que diz
respeito tanto ao contedo quanto metodologia utilizada, com nfase
na importncia da histria oral para tal processo de ensino e
aprendizagem. Discutiram-se as concepes e as prticas do ensino

de Histria e os resultados mostraram que a histria recente no
chega, efetivamente, s nossas salas de aulas, mesmo sendo este fato
alvo de preocupao por parte de professoras e

professores.

Palavras-chaves: histria recente memria ditadura militar
educao.


	
ABSTRACT

This work - In the Labyrinth of the Conceptions and the Recent
history teaching practices - the memory of the resistance to the
military dictatorship in Brazil - is the

result of a research that has the aim to analyze "if and how"
the recent history was incorporated to the History teaching
scenario, from the investigation of three spaces of

learning: in Salvador city, one private and one public School,
and in the Irec city, the Pedagogy Licenciature Course of
Irec-UFBa. The investigation was done through the thematic: The
memory of the resistance to the military dictatorship in Brazil, in
respect with the content and the methodology used, emphasizing the
importance of verbal history for such process of teaching and
learning. It is argued the conceptions and practices of the History
teaching and the results had shown that the recent history does not
arrive effectively

at our classrooms, still which this is a fact of concern of part
of the professors.

Keywords: recent history - memory - military dictatorship
education.
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PRIMEIRA PARTE

NO LABIRINTO DOS MEUS CAMINHOS

A memria um elemento essencial do que se costuma chamar
identidade, individual ou coletiva, cuja busca uma das atividades
fundamentais dos indivduos e das sociedades de hoje, na febre e na
angstia.

Jacques L Goff

Formada em Histria pelo Centro de Ensino Unificado de
Braslia-CEUB, em 1983, volto a Salvador, aps 15 anos entre o Rio de
Janeiro, So Paulo e, aps a anistia poltica, em 1979, Braslia. Foram
longos e difceis anos de clandestinidade. Mas, se a militncia
poltica

clandestina, durante o regime militar, de um lado atrasou em uma
dcada a minha formao acadmica, de outro, enriqueceu, e muito, entre
outras tantas coisas, minha concepo de

Histria, ou seja, uma Histria da qual no se apenas vtima, mas,
em qualquer situao, principalmente, protagonista.

Da minha volta a Salvador, em 1984, at a seleo para o mestrado
no Programa de Ps-graduao em Educao, da Faculdade de Educao, da
Universidade Federal da Bahia, em 2004, passaram-se vinte anos,
durante os quais, alm da minha insero numa escola da rede privada
de ensino, como professora de Histria, me envolvi intensamente na
construo do Partido dos Trabalhadores-PT e, simultaneamente, numa
igualmente intensa militncia no Sindicato dos Professores do Estado
da Bahia-Sinpro, do qual compus a diretoria entre 1990-1992.

Trabalhando em uma escola classificada como A, de acordo com o
nvel scio-econmico dos seus alunos, me deparei com um modelo de
ensino de Histria - j alvo de questionamentos, embora com pouca
ressonncia na prtica do ensino bsico de Salvador - baseado num
contedo programtico tradicional: a Histria eurocntrica, linear,
evolutiva, e, porque no

dizer, fatalista. Os fatos ocorrem de tal modo, porque no
poderiam ocorrer de outro, parecendo tratar-se quase que de uma
predestinao dos deuses e orixs.

Estvamos em 1985, e o programa em seqncia cronolgica alcanava a
Proclamao da Repblica no Brasil (1889) e o imperialismo europeu na
frica e na sia, no sculo XIX. Ou
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seja, o modelo tradicional, baseado em projetos vencedores,
realizados revelia dos grupos humanos, na prtica, encontrava-se a
100 anos de atraso.

Nesta minha caminhada profissional, ouvi, certa vez, meu filho
dizer: No gosto de Histria, ela s estuda a morte, s gente que j
morreu. Gosto de cincias, que estuda a vida. Era a Histria
entendida, por aquele pequeno estudante de 10 anos de idade, como
passado e

associada a uma nobre coleo de cadveres. Estava na hora da
virada.

Vivenciei, a partir da, durante anos, inmeras e longas
discusses, dentro e fora do contexto escolar, sobre a convenincia,
ou no, de se manter este modelo, no qual a Histria Geral descreve
um processo nico e evolutivo, marcado por grandes eventos e a
Histria do Brasil apresenta uma viso olmpica de biografias
nacionais definitivas e intocveis. A histria europia tomada como
padro de referncia para as histrias nacionais, e o tempo cronolgico
utilizado como critrio explicativo dos acontecimentos, passando a
idia do progresso como direo inevitvel da Histria. As mudanas
histricas so conseqncias das aes de governantes e de heris,
moldados para legitimar essa histria. A periodizao obedece a uma
cronologia poltica marcada por tempos uniformes, sucessivos e
regulares, sem rupturas ou descontinuidades.

E o sculo XX chegando ao fim. a partir de 1996 (mais de duas
dcadas depois dos fatos), que a histria da ditadura militar no
Brasil se incorpora ao cotidiano da minha sala de aula.

Isso quando, em 1982, a prova de Histria do processo seletivo
para o ingresso na UFBa j cobrava tal contedo. Para quem viveu os
bastidores desse fato histrico e para quem vinha

desenvolvendo uma concepo do ensino de Histria na contra-mo do
que estava posto, tratou-se de um grande desafio. Ousar com o
diferente era uma imposio difcil de se ignorar. Sozinha, porm, no
seria possvel. Afinal, trabalha-se em grupo em departamento.
Coletivamente, comeamos a romper as amarras que nos ligavam a uma
prtica de ensino

desconectada com as necessidades do contemporneo.

Na minha prtica pedaggica, arrisquei com o novo. Subvertendo o
convencional, me libertei da rgida cronologia - mas sem ignorar a
noo de tempo - passei a explorar a imensa riqueza da histria oral,
utilizando textos de memria, biografias, autobiografias,
documentrios, fotos, msicas, entrevistas. Por qu? Porque, ao se
estabelecer um dilogo com todo esse
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material, possvel romper a idia da fora e da preponderncia de
documentos oficiais ou formalmente escritos para o ensino da
Histria. Ao trabalhar com testemunhos, no busquei levantar fatos
isolados ou iniciativas individuais - os comportamentos coletivos
que, fundamentalmente, tm importncia sobre o curso da Histria - mas
recuperar aes,

conflitos, rupturas e permanncias de diferentes projetos de
diferentes grupos sociais. Ao trabalhar com biografias, me foi
permitido fazer articulaes, estabelecer vnculos entre a

histria individual e a histria social. Constatei que histrias de
vida costumam atrair grande interesse, pois trazem os fatos da
Histria para o reino do humano: com seus medos, paixes, erros e
acertos, vitrias e derrotas. Ao usar imagens como fotos, ilustraes,
charges, provoquei a discusso sobre o que a imagem: ela a expresso
ou a representao da

realidade histrica? Ao trabalhar com depoimentos fui ao encontro
de diferentes vises. Afinal, me insurgi contra a idia de que a
verdade a histria - est pronta, faltando apenas

ser apreendida. Vi que os caminhos possveis so inmeros.
Apontamos algumas possibilidades.

Ao falar da ditadura lanando mo dessa metodologia de ensino,
histria oral, num primeiro momento, me senti at atordoada com a
abundncia de fontes. Fui perturbada com as perguntas dos jovens
estudantes, que numa mistura de perplexidade e curiosidade, se
sucediam sempre iguais: tudo verdade? Aconteceu mesmo? Como ser e
estar preso? E as torturas? E os seqestros e assaltos? E as famlias
dos desaparecidos? Gratificante foi perceber o forte envolvimento
das famlias, fazendo uma parceria com os seus filhos,

passando a eles suas lembranas, suas memrias. Em muitos casos,
pais e mes que viveram direta ou indiretamente os bastidores da
Ditadura, seja do lado do opressor ou do oprimido, se surpreendem
ao tomar conhecimento de que esse perodo da nossa Histria estava
sendo socializado na escola e falam pela primeira vez sobre o
assunto em famlia. Os depoimentos de muitos familiares de
estudantes confirmam: eles, que viveram de alguma forma esse
perodo, no o estudaram na sua trajetria escolar.

Emocionante foi acompanhar, durante uma aula, o nervosismo de
uma estudante ao saber que,

no mesmo local onde morava - Rua Minas Gerais, bairro da Pituba,
Salvador-Ba - uma militante da resistncia ditadura militar, Iara
Iavelberg, havia sido executada em 1971 num pequeno e antigo prdio
de apartamentos. Outro prazeroso momento foi quando, ao discutir a
hiperinflao que vivemos no governo de Jos Sarney, puxei pela memria
dos meus alunos,
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e eles lembraram que, ainda bem pequenos, iam ao supermercado
com os pais para comprar leite em p que estava racionado. Ah! Quer
dizer que eu estava fazendo histria! Eis, imponente, a histria oral
invadindo e ocupando seu espao na sala de aula, quebrando o domnio
quase soberano da fonte escrita.

E, por falar em memria, em lembranas e em Iara Iavelberg, com a
palavra Ecla Bosi:

Fui colega de classe de Iara Iavelberg, cuja vida e morte
precoce e trgica impressionaram nossa gerao. Ela estudou e
formou-se conosco, dividimos o po no recreio, discutimos idias nas
aulas. Muitos se lembraro de sua figura magra, de um louro
queimado, sua voz combativa. um trabalho rduo esse, de recomposio,
porque muitos traos de sua fisionomia requerem, para se completar,
que se revivam nossa poca de estudo, nossos ideais, nossos mestres,
nossas leituras. Cada um de ns guardou dela uma conversa, um gesto,
uma pequena lembrana preciosa. Procurei seu vestgio em caminhos que
iam dar no serto, em escarpas que ela subiu a p; e que alegria
senti numa venda beira de estrada ao ouvir suas palavras repetidas
por uma mulher que nunca a esqueceu!

Que interesses tero tais elementos para a gerao atual?
Encontrarei uma linguagem que comova as pessoas de hoje, para as
quais seu nome pouco significa? As lutas pela memria, eis algo de
que todos temos conhecimento de causa. (BOSI, 2004, 411).

Transformar um tema to contemporneo, como a resistncia ditadura
militar, em contedo pedaggico para adolescentes, , sem dvida, um
desafio, sobretudo porque as questes

herdadas daquele perodo ainda esto muito vivas, com muitos dos
seus atores histricos ainda atuantes na sociedade. E, ao trabalhar
a Histria do tempo recente ou presente recente, o professor, a
professora, no podem perder de vista que contemporneo de seu
objeto, e, nesse caso, (...) a falta de distncia, ao invs de um
inconveniente, pode ser um instrumento de auxlio importante para um
melhor entendimento da realidade estudada (...) (FERREIRA &
AMADO, 1996, 24). O educador no pode fugir a este desafio.

Reconheo que essa minha ousadia se deu de forma emprica, muito
mais pela percepo do que por embasamento terico. A partir da, fui
cada vez mais sentindo necessidade de estudar
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sobre essas minhas reflexes, preocupaes e iniciativas. Da surgiu
o meu projeto de pesquisa: No labirinto das concepes e das prticas
do ensino da histria recente a memria da resistncia ditadura
militar no Brasil.

Uma pesquisa que tem sua origem, exatamente, na histria que
ajudei a escrever coletivamente e qual, por concepes sobre o que
Histria, seus mtodos e prticas de

ensino, entre outras razes, durante longos anos, esteve fora do
planejamento e, conseqentemente, ausente da minha sala de aula.

Foi dentro dessa perspectiva que busquei verificar a
presena/ausncia da histria recente

atravs da temtica resistncia ditadura militar no Brasil nos
currculos em escolas do ensino bsico: o papel do professor na
configurao deste currculo, que acontece na sala de

aula, fundamental na mudana ou na permanncia de modelos de
ensino de Histria. Verificar a utilizao da histria oral, entendida
como metodologia de ensino, to necessria para auxiliar no processo
de ensino/aprendizagem quanto para elucidar movimentos sociais
menosprezados pela histria oficial. E, para isso, entrei em alguns
espaos escolares e investiguei o local reservado ao ensino da
histria recente, particularmente, ao da resistncia ditadura militar
no Brasil, da qual fui igualmente vtima e protagonista.
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SEGUNDA PARTE

NA TEIA DA MEMRIA, DA HISTRIA, DA PESQUISA, DA IMPLICAO

O passado no o que passou, mas o que ficou dele. Alceu de
Amoroso Lima (Tristo de Athayde)

Apresento este trabalho destacando, em primeiro lugar, o que ele
significou/significa para mim em termos pessoais e profissionais.
Eu o considero, ao mesmo tempo, um ponto de chegada por contribuir
para que a histria recente se faa presente efetivamente s
nossas

salas de aula e um ponto de partida por ser um estimulante
convite para prosseguir produzindo conhecimento. Mergulhada nesse
processo, me vi ultrapassando um caminho j conhecido, e por isso,
seguro e confortvel, e enfrentando um mundo terico-metodolgico
pouco familiar e, portanto, ameaador. Sem nenhuma queixa ou
lamentao, admito que pesou em muitos momentos a longa distncia
entre a minha prtica pedaggica e a teoria oriunda da Academia. Um
pesado fardo que, alternando alegrias e sustos, tive que carregar.
Esta pesquisa me deu a

oportunidade, mpar, de refletir sobre a minha prtica pedaggica.
E, por se tratar de processo, traz no seu bojo as marcas de suas
limitaes e deixa em aberto possibilidades de continuidade.

Nesse sentido, no difcil concluir que no foram poucos os
questionamentos e as dificuldades vivenciadas no decorrer dessa
caminhada. Mas nem de longe imaginei o complicado problema que me
aguardava: admitir ser, tambm, sujeito efetivo do objeto
investigado, somado s tensas lembranas de quando trabalhei tal
contedo com meus alunos.

Se reconhecer que (...) o processo de conhecimento, longe de
colocar sujeito e objeto distintamente separados, envolve uma
medida de interrelao e interdependncia entre eles (CARR, 1978,
63-64), imagine pesquisar o ensino de um perodo da histria do meu
pas que conheci to de perto! Fui obrigada a admitir. Qualquer
teoria do conhecimento que estabelea um divrcio litigioso entre
sujeito e objeto levitar sobre o campo do empirismo. No entanto, no
sabia que a tomada de conscincia de tal problemtica, o sentir na
carne as suas

implicaes pudesse me trazer tantos conflitos e me envolver em
tanta angstia.
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Ningum sai inclume de uma histria de vida clandestina. Histria
marcada pela esperana e pelo terror. A esperana em realizar o sonho
de um mundo com direitos iguais para todos. O terror da ao
repressora, em seu estado mais bruto. A ditadura matou e torturou
companheiros com quem convivi, com quem lutei lado a lado. No se
pode esquecer. A

minha gerao resistiu bravamente. Parte dela tombou,
tragicamente, no meio do caminho. Reviver essa histria foi passar
tambm por um processo de auto-conhecimento.

Relembrar, com imagens e idias de hoje, foi imperativo. Atravs
dessa minha pesquisa, rever o passado que ainda parte do meu
presente, me fez indagar: possvel ao investigador se esconder sob a
mscara da imparcialidade? Eu no pude. No posso. Aquele tempo
tambm

foi meu. Aquela luta tambm foi minha. Manusear um objeto, em que
se igualmente ator e testemunha, estar em relao direta com ele. Fui
levada a manter uma relao fsica com esse tempo, com esse tema.
Estive implicada.

Implicao! O que vem a ser? Quais as suas variantes? Por que
causa tanta polmica e controvrsias?

Da mesma raiz grega plek = dobrar; os verbos latinos implicare,
de plicare, significam dobrar; in sufixo que indica para dentro.
Implicar-se um verbo reflexivo, pronominal, em que o sujeito da ao
, ao mesmo tempo, objeto. Implicar-se estar dobrado, voltado para
dentro. Estar implicado estar envolvido, se engajar, abraar,
autorizar-se, deixar-se sensibilizar, relao de desejo. Estar
emocionalmente implicado com o objeto com o qual o pesquisador se
identifica torna a angstia inevitvel, pois o pesquisador implicado
se observa

tambm no tempo vivido. Como na implicao somos sujeito/objeto,
isso requer, exige e pressupe o desenvolvimento da capacidade de
recolhimento/aproximao. Ruth Canter Kohn considera a implicao como
material-chave das cincias do comportamento. (In: BORBA, 2001,
104).

Ren Lourau, dissertando sobre esse tema, nos fala que,
contrariamente ao que dizem de

Pasteur, ele, ao vestir o guarda-p branco e entrar no
laboratrio, no se despia de suas crenas religiosas. Nenhum ritual
de desimplicao pode higienicamente evacuar (...) idias fixas,
convices sem provas, toda uma familiaridade (...) com o campo de
pesquisa. Mas acrescenta que o processo de distanciamento tambm
atua (ou pode atuar) a favor da
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familiaridade e que (...) a anlise das implicaes a nica a dar
conta de um contedo real, cognitivo, exigncia (...) de
distanciamento. Fenmenos afetivos, preconceitos, pr-noes,
constituem um sistema de referncia j estabelecido(...). Essa uma
das marcas de uma pesquisa espontnea, ou seja, realizada a respeito
da prtica profissional ou da vida da qual o pesquisador fez ou faz
parte. (In: BARBOSA, 1998, 115-116).

Implicao/distanciamento so irmos siameses assim como
lembrana/esquecimento so dois processos correlatos. Lembramos e
esquecemos em funo de nossa histria de vida. Enganam-se aqueles que
acreditam encontrar, nesse gnero de pesquisa, supostas facilidades,
ausentes em outros modelos de investigao.

Implicao/recolhimento. O historiador Marcos Napolitano nos
lembra que o professor ou

pesquisador deve se posicionar, mas preciso evitar anacronismos,
ou seja, o julgamento das aes e idias do passado sem o cuidado de
levar em conta os valores, processos e configuraes especficas do
perodo e da sociedade estudados. Apesar de parecer o contrrio, nem
sempre fcil encontrar mocinhos e bandidos ao longo do processo
histrico e explicar a histria pela luta do bem contra o mal. Muitas
vezes, esse jogo mais mascara do que esclarece sobre as estruturas
e processos histricos. (NAPOLITANO, 2004, 169). Todo cuidado pouco.
Para mim, nessa pesquisa, em especial.

O desafio estava posto. Foi enfrentando-o que aprendi as
especificidades do pensar

historicamente. Foi vivendo-o que percebi a riqueza das
constantes revises e reflexes que fiz acerca da minha trajetria
como trabalhadora em Educao. Foi encarando-o, com a memria
perpassada por lembranas marcadas pela tenso, pela dor, pela
alegria, pela esperana, que vi certezas perturbadas, garantias
desfeitas, modelos desprogramados, antigos monumentos demolidos. As
reflexes, que acompanharam todo o processo dessa pesquisa, me
esclareceram dvidas, reafirmaram certezas, colocaram em cheque
outras certezas, suscitaram

novas dvidas em um movimento que se configurou dialtico. E, no
meio desse turbilho de descobertas/redescobertas, nos passos dados,
s vezes seguros, na maioria vacilantes, pelos

labirintos dessa pesquisa, reafirmo antigas convices
revolucionrias. Mas, como o velho personagem do filme A Casa dos
Espritos, que dcadas depois retorna mesma fazenda onde a sua
histria comeou, sentencia num revelador nostlgico olhar sobre
aquele ambiente: a fazenda no mais a mesma. Nem ele. Nem eu.
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Memria, histria, pesquisa, implicao. seguindo por essa trilha
que decido identificar, atravs de nomes fictcios, os professores e
as professoras que to gentilmente me concederam entrevistas e me
acolheram em suas salas de aulas, bem como as escolas, que,

com muito boa vontade, me abriram as portas para essa
pesquisa.

A escolha desses nomes, porm, no foi aleatria. Busquei nomes que
se relacionam com o tema da minha pesquisa. Pretendi chamar a ateno
para atores sociais de movimentos organizados por setores no
privilegiados da sociedade, e que so tradicionalmente excludos da
histria oficial - e consequentemente da maioria dos livros didticos
-, ou, quando

lembrados, so relegados condio de bandidos derrotados pelos
corajosos mocinhos, numa histria tpica da luta entre o bem e o mal.
E, como derrotados, devem ser condenados ao silncio e ao
esquecimento.

Pensei na importncia de, em contraposio ao discurso hegemnico
predominante, lembrar que a memria do nosso pas plural, e que (...)
vivemos o jogo dialtico entre a memria e o esquecimento. E nesse
jogo, muitas vezes, o esquecimento vem ganhando a partida. (ORI,
2002, 139). Nesse sentido, qualquer oportunidade de dar voz aos
excludos histricos no deve ser desperdiada.

Finalmente, na condio de sobrevivente da resistncia ditadura
militar no Brasil, aproveito

essa pesquisa para prestar minha homenagem memria daqueles que
fizeram a histria recente do pas e, precocemente, perderam a vida
em nome do que acreditavam. E tambm

abraar aqueles que continuam perseguindo o sonho de construir um
mundo justo.

QUANDO A HISTRIA RECENTE POLMICA

O governo Lula j Histria? De acordo com certas historiografias,
sim. Mas, por que tanta resistncia para se estudar o tempo
presente, a histria recente, no sistema educacional moderno?

Gabriel Monod, Charles Seignobos, Charles Langlois e outros
positivistas que fazem parte do grupo que consagrou a diviso
quadripartite da Histria, construda com base na histria europia,
diziam que o historiador deveria ser apartado de todo engajamento
nas questes
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poltico-ideolgicas do seu tempo, do contrrio, estaria sujeito a
erros e distores, prprios da proximidade do presente. (NAPOLITANO,
2004, 164-165).

A fundao da revista Annales em 1929, e a criao da VI Seo da cole
Pratique de Hautes tudes em 1948 do impulso a um movimento de
transformao no campo do conhecimento histrico. E, nas ltimas dcadas
do sculo XX, o panorama historiogrfico sofreu

significativas mudanas em todo o mundo. Essas mudanas so
desdobramentos de um movimento de dupla face: a revalorizao de uma
velha histria a histria poltica e a valorizao de uma nova histria a
histria do tempo presente. Essa nova histria no comunga com a busca
desesperada de almas mortas. Ao contrrio, ela vai ao encontro de
seres

de carne e osso que so contemporneos daquele que lhes narra as
vidas. Partilha, portanto, com aqueles cuja histria ele narra s
mesmas categorias essenciais, s mesmas referncias fundamentais.

No Brasil, a partir da dcada de 80 (1980), as discusses sobre as
relaes entre passado e presente e o rompimento com a idia que
definia o objeto histrico como algo incapaz de ser interpretado a
partir do presente abriu novos caminhos para o estudo/ensino da
histria recente. A intimidade, a familiaridade com esse objeto, ao
invs de constituir-se um problema, passa a ser encarado por muitos
como um instrumento capaz de facilitar o entendimento e aumentar a
capacidade de interveno-transformadora da realidade. Ou seja, no
tropear diante do que se pensa ser obstculo - a proximidade e, at
mesmo, utiliz-la para melhor

alcanar resultados. A expanso dos debates sobre a memria e suas
relaes com a Histria e o tempo presente passam a oferecer chaves
para re-leituras do passado, segundo as

necessidades do presente, e atendendo a diferentes interesses de
momentos e/ou grupos sociais. Nessa perspectiva que explora o
casamento entre memria e histria, as relaes entre

passado e presente so redefinidas num permanente recomear e num
constante desfazer.

Abre-se a porta ao contemporneo. O estudo historiogrfico,
metodolgico, epistemolgico dos tempos atuais continua agora a
passos largos - a ser desbravado. preciso registrar a dimenso e o
impacto do som e da imagem, sobretudo televisiva, na potencializao
da presena da histria recente, como tambm o fato de que quando
(...) universitrios e intelectuais inauguraram o costume das
anlises imediatas na imprensa, no centro dessa
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abundncia de revistas e peridicos do ps-guerra, foi a vez da
Universidade de patentear o presente. (CHAUVEAU,1999, 13).

A denominao histoire du temps prsent (histria de tempos
presentes), do historiador francs Franois Bdarida, a que parece
mais adequada. H quem pergunte: o que define o conceito de histria
do tempo presente? A poca em que vivemos e de que temos

lembranas? A presena viva de protagonistas interagindo com o
tempo do historiador, como testemunhas vivas do passado? Qual
evento-chave deve ser adotado como marco inicial da histria
recente? O perodo que remonta ltima grande ruptura como, por
exemplo, no Brasil, o golpe militar de 1964? Ou ainda: o tempo
presente o perodo no qual ocorrem eventos que pressionam o
historiador a revisar o significado que ele d ao passado? So os
prprios historiadores franceses que respondem essa questo, a partir
de um caloroso debate

terminolgico sobre duas expresses correntemente empregadas:
histria prxima e histria do presente. A primeira acaba sendo
nomeada para responder s questes dos ltimos trinta anos, e a
segunda deve englobar os cinqenta ou sessenta ltimos anos.
(CHAUVEAU, 1999, 27). O estudo do tempo presente ganhou at
reconhecimento acadmico institucional, com a criao do Institut
dhistorie du temps present, no CNRS (Centre Nationale de Rocherche
Scientifique) em 1980. (NAPOLITANO, 2004, 168).

O entendimento da importncia, da necessidade e da funo social de
se estudar a histria recente conquista adeptos. E esse processo
estimula a reviso de posies quanto obrigao

da distncia no tempo, do no engajamento, da no implicao para/da
anlise histrica, e demonstra que o estudo do passado, incorporado
ao presente, abre novos temas e abordagens

para pesquisadores de outros perodos da histria recente.
Contribui para fornecer os instrumentos bsicos para o estudante
compreender o passado, situando-se em sua poca. E,
fundamentalmente, expressa que a ausncia desse conhecimento no
espao escolar traz conseqncias para/na formao de um cidado crtico,
autnomo e consciente dos problemas

do seu tempo, na medida em que essa ausncia pode redundar em
comportamentos e atitudes de alienao frente aos problemas e
acontecimentos sociais da atualidade, como, por exemplo,

individualismo e falta de participao poltica. Alm disso, refora
a convico de que se trata de um instrumento indispensvel para a
transformao da realidade social, com a qual no apenas convivemos,
mas, principalmente, ajudamos a construir. No se transforma aquilo
que no se compreende.
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As minhas reflexes sobre o ensino da Histria tem consonncia com
as discusses que j vinham ocorrendo desde o final da dcada de 70
(1970), aps o incio do processo de abertura poltica, quando se
verifica a emergncia da teoria curricular crtica no Brasil, com
a

exploso, em todo o pas, de uma literatura pedaggica de cunho
mais progressista. (MOREIRA, 2001, 15). Nesse perodo Michel de
Certeau j afirmava:

(...) impossvel analisar o discurso histrico independentemente
da instituio em funo da qual ele organizado em silncio; ou sonhar
com uma renovao da disciplina que seria assegurada apenas pela
modificao de seus conceitos, sem que haja uma transformao de
situaes estabelecidas. A partir da, (...) impem-se uma repolitizao
das Cincias Humanas: no se conseguir dar conta dessas cincias, ou
permitir seu progresso, sem uma teoria crtica de sua situao atual
no interior da sociedade. (In: L GOFF E NORA, 1976, 22).

A historiadora Elza Nadai, em aula ministrada em 22 de julho de
1985 durante o XIII Simpsio da Associao Nacional de Professores
Universitrios de Histria, realizado em Curitiba, j alertava para a
necessidade de mudana do fio condutor do ensino de Histria:

Partindo-se da realidade social contempornea recupera-se
facilmente a relao da histria com a vida do homem e, por extenso,
com a sociedade em movimento. Desta forma, o interesse e a motivao
do aluno podem ser provocados mais facilmente. Um dos aspectos mais
criticados na forma tradicional de se ensinar histria refere-se
justamente ao desinteresse do aluno devido, sobretudo, desvinculao
do contedo com sua realidade e vida. (NADAI, 1985, 113).

oportuno, ainda, lembrar o material produzido pela equipe da
Secretaria Municipal de Educao de So Paulo, na gesto da prefeita
Luza Erundina (1989-1992), propondo, para o ensino de Histria, a
superao da tradicional hierarquia entre produo e reproduo do
conhecimento (respectivamente na Universidade e na Escola de ensino
bsico), e colocando-se na defesa de uma linha definida a partir da
experincia concreta:
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O que propomos, (...), trabalhar de forma a estabelecer uma
relao de ir e vir entre passado e presente, recuperando diferentes
projetos e caminhos, procurando apreender a construo da memria na
prpria constituio dos sujeitos, abrindo novas possibilidades de
relao com o conhecimento histrico produzido. (Secretaria Municipal
de Educao de So Paulo, s/d:16).

ITINERRIO DA HISTRIA COMO DISCIPLINA CURRICULAR

Foi no contexto das lutas burguesas na Frana, do sculo XVIII,
que a idia de Educao

universal, gratuita, leiga e obrigatria entra em pauta e a
Histria surge como disciplina curricular no interior do sistema
pblico de ensino, cabendo a ela, enquanto tal, (...) buscar no
passado a justificao da importncia da classe social emergente bem
como dos objetivos de sua luta (NADAI, 1985, 106). Enquanto isso,
no Brasil, o ensino da Histria teria seu lugar assegurado, aps a
Independncia em 1822, sob a influncia desse pensamento liberal
francs. Ou seja, a disciplina nasce embora com nfase para a Histria
Sagrada, seguindo a tradio jesutica - identificada com a histria
europia.

Com a Repblica, deu-se nfase, sobretudo, ao ensino da Histria
Universal e, em 1920, com a Reforma Sampaio Dria, a obrigatoriedade
do ensino de Histria do Brasil foi estabelecida. A nfase
explicativa dos acontecimentos centrava-se no indivduo. A Histria
era resultante

do esprito aventureiro e herico que, por graa do acaso, explode
de tempos em tempos entre os homens, produzindo grandes feitos. Os
acontecimentos no tm relao entre si. ao organizada e articulada nos
movimentos histricos, no se d importncia. Desconhecem-se os
interesses de grupos e de classes como os verdadeiros motores da
Histria. O movimento histrico realizado por obra e graa de um nico
agente: o indivduo, e de uma nica instncia: o poltico. O culto aos
heris e monumentos dedicados a determinados momentos

da histria do pas, bem como a instituio de feriados nacionais,
conquistava terreno, ainda que os nomes e as datas consagradas no
representassem nenhum significado para a grande

maioria da populao, pois, como se tratava de smbolos
representativos do poder constitudo, o cidado comum no se
reconhecia neles.
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Mas foi a partir da Reforma de Francisco Campos, ento ministro
da Educao e Sade, em 1931, que o ensino da Histria do Brasil comea
a ganhar espao. Em que pese a preocupao com a pesquisa da histria
nacional, j presente desde a fundao do Instituto Histrico e
Geogrfico, em 1838, o ensino priorizava a Histria Universal. O
currculo proposto por essa

Reforma apontava para a necessidade de estudar-se Histria do
Brasil e da Amrica, no contexto da Histria Universal. Ou seja, sem
vida prpria, a Histria do Brasil estava apenas includa na
disciplina Histria Universal. O contedo muito extenso, obedecendo a
uma rgida ordem cronolgica, fazia com que o programa no fosse
cumprido, ficando de fora, justamente, aquele referente ao Brasil e
Amrica. Lamentavelmente melhor dizer, ironicamente - essa realidade
de 75 anos atrs, (1931) permanece dramaticamente atual. O NO D
TEMPO sobrevive como a chave mgica explicativa para a ausncia da
histria recente em nossas salas de aula. Durante esta pesquisa,
essa expresso foi dita e repetida com

muita naturalidade e, paradoxalmente, com muito pesar por
professoras, professores, e coordenadoras. uma pena. No d tempo,
fazer o qu?

A dcada de 80 (1980) anuncia mudanas. A produo historiogrfica, j
h anos abundante foi se renovando e se revisando na tentativa de
encontrar novas abordagens e novos rumos. Temas, at ento no
privilegiados pela historiografia tradicional, comeam a se tornar
objetos de pesquisa e de reflexo dos profissionais de Histria, o
mesmo ocorrendo com a metodologia da pesquisa histrica, to
influenciada pela objetividade positivista. O prprio ensino de
Histria, enquanto um dos instrumentos responsveis pela formao da
memria do

estudante, foi sendo questionado, e a Escola debatida.
exatamente nesse contexto de mudanas que dou incio a minha
trajetria profissional na rea de Educao.

TRILHAS PERCORRIDAS NESSA PESQUISA

O problema dessa pesquisa se e como a histria recente se
incorporou ao cenrio do ensino de Histria foi investigado atravs da
temtica: a memria da resistncia ditadura militar no Brasil.
Considerei tanto o contedo quanto a metodologia utilizada, com
nfase na importncia da histria oral para tal processo de ensino e
aprendizagem. Enfim, discuti tanto a concepo quanto a prtica do
ensino da histria recente.
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A opo por uma pesquisa qualitativa se deu por acreditar que, uma
anlise a partir do cotidiano, com as suas mltiplas
referencialidades e possibilidades, permite uma maior compreenso
sobre a concepo, a prtica e as implicaes para a transformao da
realidade do ensino de Histria hoje. Considerando ainda que o
passado histrico, para ter sentido, s pode ser visto atravs dos
olhos do presente e luz de suas problemticas, e que, por isso, esse
passado, de alguma

forma, est ainda vivo no presente, que refleti sobre as
barreiras que tm impedido que a histria recente faa parte do
cotidiano das nossas salas de aula. E/ou quando se faz presente,
via de regra, mantm no silncio as vozes dos movimentos de
resistncia. Esse foi o principal foco de interesse deste
trabalho.

Dentre as diversas formas de pesquisa qualitativa, escolhi fazer
uma anlise a partir da

investigao de trs espaos de aprendizagem. Dois de minha prtica
pedaggica - uma Escola da rede privada de ensino da cidade de
Salvador e o Curso de Licenciatura em Pedagogia de Irec-UFBa - e o
terceiro, fora do meu mbito de trabalho, uma Escola da rede pblica
de Salvador, tendo como base o contedo programtico de Histria e a
sua aplicao na temtica em questo - alm de discutir as concepes que
norteiam a prtica do ensino de Histria.

As duas Escolas de ensino bsico a privada e a pblica - esto
localizadas na cidade de Salvador-Ba, no mesmo bairro, prxima uma
da outra mais ou menos trs quilmetros. A

Escola privada possui uma clientela de elevado poder aquisitivo.
Nessa pesquisa recebeu o nome de Colgio Carlos Marighella, em
homenagem ao lder comunista, assassinado, aos 58 anos, pelos
agentes do DOI-Codi-SP, em 04/11/1969.

CCCaaarrr lllooosss MMMaaarrr iiiggghhheeelll lllaaa,,, 444000
aaannnooosss dddeee mmmiii lll iii tttnnnccciiiaaa,,,
nnnaaasssccceeeuuu eeemmm SSSaaalllvvvaaadddooorrr---BBBaaa eeemmm
000555///111222///111999111111... AAAooosss 111888 aaannnooosss
iiinnngggrrreeessssssooouuu nnnooo PPPCCCBBB,,,
eeessstttuuudddooouuu eeennngggeeennnhhhaaarrr iiiaaa nnnaaa
eeessscccooolllaaa PPPooolll iii tttcccnnniiicccaaa dddaaa
BBBaaahhhiiiaaa... CCCooonnnhhheeeccceeeuuu aaa ppprrr iiisssooo,,,
eeemmm SSSaaalllvvvaaadddooorrr ,,, pppeeelllaaa ppprrr
iiimmmeeeiii rrraaa vvveeezzz eeemmm 111999333222... EEEmmm
111999333666,,, nnnooo RRRiiiooo dddeee JJJaaannneeeiii rrrooo,,,
fffoooiii nnnooovvvaaammmeeennnttteee ppprrreeesssooo...VVVooolll
tttooouuu aaaooo cccrrrccceeerrreee eeemmm 111999333999...
MMMuuuiii tttooo tttooorrr tttuuurrraaadddooo aaacccaaabbbooouuu
iiisssooolllaaadddooo nnnooo ppprrreeesssdddiiiooo dddaaa iii
lllhhhaaa dddeee FFFeeerrrnnnaaannndddooo dddeee
NNNooorrrooonnnhhhaaa ddduuurrraaannnttteee ssseeeiiisss
aaannnooosss... CCCooonnnqqquuuiiissstttooouuu aaa lll
iiibbbeeerrrdddaaadddeee eeemmm 111999444555 eee
rrreeeppprrreeessseeennntttaaannndddooo aaa BBBaaahhhiiiaaa,,,
fffoooiii eeellleeeiii tttooo pppaaarrraaa aaa
AAAsssssseeemmmbbbllliiiaaa NNNaaaccciiiooonnnaaalll
CCCooonnnsssttt iii tttuuuiiinnnttteee dddeee 111999444666...
LLLooogggooo aaapppsss ooo gggooolllpppeee mmmiii lll iii tttaaarrr
dddeee 111999666444 ppprrreeesssooo pppeeelllaaa qqquuuaaarrr
tttaaa vvveeezzz... LLLiiibbbeeerrrtttaaadddooo,,, rrrooommmpppeee
cccooommm ooo PPPCCCBBB eee eeemmm dddeeefffeeesssaaa dddeee
aaaeeesss aaarrrmmmaaadddaaasss cccooonnntttrrraaa aaa dddiii
tttaaaddduuurrraaa,,, fffuuunnndddaaa aaa AAALLLNNN eeemmm
fffeeevvveeerrreeeiii rrrooo dddeee 111999666888,,, dddeeefff
lllaaagggrrraaannndddooo aaasss ppprrr iiimmmeeeiii rrraaasss
ooopppeeerrraaaeeesss dddeee ggguuueeerrrrrr iii lllhhhaaa
uuurrrbbbaaannnaaa... NNNaaa nnnoooiii ttteee dddeee
000444///111111///111999666999,,, CCCaaarrr lllooosss MMMaaarrr
iiiggghhheeelll lllaaa fffoooiii
sssuuurrrppprrreeeeeennndddiiidddooo pppooorrr uuummmaaa
eeemmmbbbooossscccaaadddaaa nnnaaa AAAlllaaammmeeedddaaa
CCCaaasssaaa BBBrrraaannncccaaa,,, eeemmm SSSooo PPPaaauuulllooo...
CCCooommm ooo fff iiimmm dddaaa dddiii tttaaaddduuurrraaa fffoooiii
cccooonnnssstttrrruuudddooo uuummm mmmaaarrrcccooo nnnooo
eeexxxaaatttooo lllooocccaaalll eeemmm qqquuueee fffoooiii
aaassssssaaassssssiiinnnaaadddooo... (((MMMiiirrraaannndddaaa
&&& TTTiiibbbrrrccciiiooo,,, 111999999999,,,
333999---444777))) ...
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Na escolha da Escola pblica, entre outros fatores, influiu o
fato paradoxal de estar localizada no mesmo espao uma rea nobre da
cidade - da Escola privada escolhida. Diferentemente da Escola
privada, abriga uma populao de baixa renda. Ser chamada neste
trabalho de

Colgio Eduardo Leite, em homenagem ao militante comunista, morto
sob tortura, aos 35 anos, nas mos da equipe do delegado Srgio
Fleury no Deops/SP, em 07/12/1970.

No que diz respeito s duas Escolas de Salvador, essa pesquisa
aconteceu a partir dos

seguintes passos: conhecimento dos projetos pedaggicos
interdisciplinares, dos recursos multimdia utilizados, do livro
didtico adotado, da anlise dos planejamentos, da comparao desse
planejamento com o que foi realmente concretizado. Durante o
andamento da pesquisa, realizei entrevistas com duas professoras e
um professor de Histria, acompanhei aulas, e

analisei processos de avaliao.

J no Curso de Licenciatura em Pedagogia de Irec-UFBa, tratou-se
de uma Oficina realizada com cinquenta professores-estudantes do
curso, sobre a temtica da pesquisa, quando foram discutidas questes
do tipo:

- se e por que o ensino da histria recente /foi importante para
a formao intelectual e profissional dos professores-estudantes;

AAA vvviiiaaa---cccrrrccciiisss dddeee EEEddduuuaaarrrdddooo
CCCooolll llleeennn LLLeeeiii ttteee,,, mmmiii lll iii
tttaaannnttteee dddaaa AAALLLNNN,,, cccooonnnhhheeeccciiidddooo
cccooommmooo BBBaaacccuuurrr iii ,,, ddduuurrrooouuu 111000999
dddiiiaaasss... PPPrrreeesssooo eeemmm
222111///000888///111999777000,,, nnnooo RRRiiiooo dddeee
JJJaaannneeeiiirrrooo,,, fffoooiii
iiinnnttteeerrrrrrooogggaaadddooo eeemmm vvvrrr iiiooosss
ccceeennnttt rrrooosss dddeee tttooorrr tttuuurrraaa dddaaa
MMMaaarrr iiinnnhhhaaa,,, dddooo EEExxxrrrccciii tttooo eee dddaaa
PPPooolll ttt iiicccaaa MMMiii lll iii tttaaarrr eeennnttt rrreee
ooo RRRiiiooo dddeee JJJaaannneeeiii rrrooo eee SSSooo
PPPaaauuulllooo... EEEsssttteeevvveee nnnaaa CCCaaasssaaa dddaaa
MMMooorrr ttteee,,, sss ttt iiiooo ccclllaaannndddeeesssttt
iiinnnooo lllooocccaaalll iii zzzaaadddooo eeemmm
PPPeeetttrrrpppooolll iiisss///RRRJJJ,,, pppaaarrraaa ooonnndddeee
eeerrraaammm llleeevvvaaadddooosss ooosss ppprrreeesssooosss
pppooolll ttt iii cccooosss cccooonnnsssiiidddeeerrraaadddooosss,,,
pppeeelllaaa rrreeeppprrreeessssssooo,,, dddeee mmmaaaiiiooorrr
iiimmmpppooorrr tttnnnccciiiaaa... SSSuuuaaa mmmuuulllhhheeerrr ,,,
DDDeeennniiissseee CCCrrr iiissspppiiimmm,,, tttaaammmbbbmmm
dddeeettt iiidddaaa,,, fffoooiii lll iiibbbeeerrr tttaaadddaaa
eeemmm fffuuunnnooo dddooo ssseeeuuu aaavvvaaannnaaadddooo
eeessstttaaadddooo dddeee gggrrraaavvviiidddeeezzz... NNNaaa III
tttlll iiiaaa,,, ooonnndddeee ssseee rrreeefffuuugggiiiooouuu,,,
dddeeeuuu aaa llluuuzzz aaa EEEddduuuaaarrrdddaaa... NNNooo
dddiiiaaa 000888///111222///111999777000,,, ooo cccooorrrpppooo
dddeee BBBaaacccuuurrr iii fffoooiii eeennncccooonnntttrrraaadddooo
nnnaaasss iiimmmeeedddiiiaaaeeesss dddeee SSSooo SSSeeebbbaaasssttt
iiiooo,,, lll iii tttooorrraaalll nnnooorrrttteee dddooo
EEEssstttaaadddooo dddeee SSSooo PPPaaauuulllooo... CCCooommm
hhheeemmmaaatttooommmaaasss,,, eeessscccooorrr iiiaaaeeesss,,,
cccooorrr ttteeesss ppprrrooofffuuunnndddooosss,,,
qqquuueeeiiimmmaaaddduuurrraaasss,,, dddeeennnttteeesss
aaarrrrrraaannncccaaadddooosss eee ooosss ooolllhhhooosss
vvvaaazzzaaadddooosss... NNNooo dddiiiaaa aaannnttteeerrr
iiiooorrr,,, ooo eeemmmbbbaaaiiixxxaaadddooorrr dddaaa SSSuuuaaa
nnnooo BBBrrraaasssiii lll hhhaaavvviiiaaa sssiiidddooo
ssseeeqqqeeessstttrrraaadddooo nnnooo RRRiiiooo dddeee
JJJaaannneeeiiirrrooo pppooorrr ooouuutttrrraaa
ooorrrgggaaannniiizzzaaaooo aaarrrmmmaaadddaaa aaa VVVPPPRRR eee
ooo nnnooommmeee dddeee EEEddduuuaaarrrdddooo cccooommm ccceeerrr
ttteeezzzaaa eeessstttaaarrr iiiaaa nnnaaa lll iiissstttaaa
dddooosss ppprrreeesssooosss pppooolll ttt iii cccooosss,,,
cccuuujjjaaa lll iiibbbeeerrr tttaaaooo ssseeerrr iiiaaa
pppeeedddiiidddaaa eeemmm ttt rrrooocccaaa dddooo
dddiiippplllooommmaaatttaaa... EEEddduuuaaarrrdddooo nnnooo
ccchhheeegggooouuu aaa cccooonnnhhheeeccceeerrr sssuuuaaa fff iii
lllhhhaaa EEEddduuuaaarrrdddaaa... (((MMMiii rrraaannndddaaa
&&& TTTiiibbbrrrccciiiooo,,, 111999999999,,,
555666---555888))) ...
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- se o contato com o assunto em questo se deu atravs da escola,
da famlia, de amigos, de livros, da imprensa, do cinema, da TV, do
engajamento em partido poltico;

- se e de que forma o movimento de resistncia ditadura foi
abordado;

- como a temtica trabalhada faz parte do cotidiano de cada um,
tanto na vida pessoal quanto na vida profissional.

LUGARES POSSVEIS DA MEMRIA COLETIVA

Quero dar uma sepultura digna para os meus filhos, diz Julieta
Petit da Silva, 83 anos, me de desaparecidos da Guerrilha do
Araguaia. Quase 30 anos aps o final da guerrilha, apenas os restos
mortais da filha, Maria Lcia, que havia desaparecido em 1972, aos
22 anos, esto sepultados no jazigo da famlia, aps terem sido
reconhecidos pela Unicamp. Falta ainda Jaime, desaparecido aos 29
anos, e Lcio, desaparecido aos 31. Segundo ela, dor da perda dos
trs filhos, soma-se ainda a angstia pela falta de informaes sobre
as circunstncias, datas e locais em que as mortes ocorreram. (FOLHA
DE SO PAULO, 24/07/2003, A-9, adaptado).

Relembrando aqui as palavras de Pierre Goubert Quanto a esta
larga parte do sculo XX que eu vivi, sinto-a, sobretudo atravs de
minhas lembranas, minhas reaes vivas e minhas duras anlises (...)
(In: CHAUVEAU, 1999, 75) trago para a atualidade um pouco da memria
da resistncia ditadura militar no Brasil, associando-a minha prtica
pedaggica, na qual me apoio ao investigar, nesta pesquisa, por onde
anda o ensino da histria recente. Contrariando o formato dos
manuais didticos e a abordagem de um modo geral adotada por
professoras e professores de Histria, que tratam a ditadura
militar, sobretudo do ponto de vista poltico-econmico, investigo o
lugar que a resistncia ocupa na histria da Ditadura.

Ao penetrar nessa mquina do tempo, me vejo em um universo onde
os fatos histricos resolvem-se, sobretudo a partir das decises de
estadistas polticos, universo, que o habitat natural do modelo de
histria tradicional, calcado em grandes eventos e em projetos
vencedores, com seus imortalizados heris. E a histria cultural, do
cotidiano, das mentalidades, enfim, a histria social? Esta no se
impe. Trabalhar a histria social no seria a maneira de articular a
histria econmica e a poltica, possibilitando o surgimento de
vozes
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de grupos e de classes sociais silenciados? O modelo de histria
tradicional, impe um cenrio em que as massas populares, as pessoas
de carne e osso, quando aparecem, so meros figurantes. Essa avaliao
corroborada pelas dificuldades que encontrei em abrir espao para o
ensino do passado recente sob a tica da memria social. E essa
realidade vivida por mim,

continua presente ainda hoje. Encontrei-a nesta minha pesquisa.
Vejamos um pouco do que observei num dos espaos investigados.

A professora da oitava srie do Colgio Eduardo Leite ser chamada
por mim de Snia Angel, em homenagem a militante da ALN, presa e
assassinada, aos 27 anos, por agentes do DOI-Codi/SP e Rio de
Janeiro, aps ser torturada com requintes de crueldade, em
30/11/1973.

Professora Snia, uma simptica mineira, 41 anos, cursou todo o
ensino bsico em Escola

pblica. Na condio de filha de militar, conviveu com constantes
mudanas de Estado. Por isso, iniciou o curso de Histria em Braslia
numa Faculdade privada Centro de Estudos Unificado de Braslia-CEUB
e o concluiu em Salvador, pela Universidade Catlica de
Salvador-UCSal, em 1990. Trabalhou durante dez anos em Escola
privada e h seis anos trabalha na rede pblica. Alm de Histria j
lecionou Geografia e Filosofia. Atualmente, no Colgio Eduardo
Leite, leciona na oitava srie do curso fundamental e alterna aulas
de Histria com aulas da disciplina
Scio-histrico-cultural-identidade, que, de acordo com ela, foi
criada com o objetivo de resgatar a auto-estima do adolescente,
pois discute-se a sua realidade, como drogas, aids, sexualidade,
estatuto da criana e do adolescente.

OOO CCCaaalllvvvrrr iiiooo dddeee SSSnnniiiaaa AAAnnngggeeelll
ooo ttt tttuuulllooo dddooo lll iiivvvrrrooo eeessscccrrr iii
tttooo pppooorrr ssseeeuuu pppaaaiii ,,, cccooorrrooonnneeelll
dddaaa rrreeessseeerrrvvvaaa dddooo EEExxxrrrccciii tttooo
JJJoooooo LLLuuuiiizzz dddeee MMMooorrraaaeeesss... EEEllleee
nnnaaarrrrrraaa qqquuueee aaapppsss ttteeennntttaaarrr
ooobbbttteeerrr iiinnnfffooorrrmmmaaaeeesss eeemmm vvvrrr iiiaaasss
dddeeepppeeennndddnnnccciiiaaasss dddooo EEExxxrrrccciii tttooo,,,
uuuttt iii lll iiizzzaaannndddooo---ssseee dddeee
aaammmiiigggooosss eee cccooonnnhhheeeccciiidddooosss dddeee
fffaaarrrdddaaa,,, rrreeeccceeebbbeeeuuu aaadddvvveeerrr
tttnnnccciiiaaasss dddiiirrreeetttaaasss pppaaarrraaa qqquuueee
eeennnccceeerrrrrraaasssssseee aaa sssuuuaaa bbbuuussscccaaa...
EEEmmm uuummmaaa ooocccaaasssiiiooo,,, pppooorrr mmmeeeiiiooo
dddeee uuummm aaadddvvvooogggaaadddooo,,, fffeeezzz
ccchhheeegggaaarrr sssuuuaaasss iiinnndddaaagggaaaeeesss aaaooo
gggeeennneeerrraaalll AAAdddyyyrrr FFFiiizzzaaa dddeee
CCCaaassstttrrrooo,,, eeennntttooo cccooommmaaannndddaaannnttteee
dddooo DDDOOOIII---CCCooodddiii ///RRRJJJ... AAApppsss aaa
vvviiisssiii tttaaa ooo aaadddvvvooogggaaadddooo
eeennntttrrreeegggooouuu--- lllhhheee uuummmaaa
llleeemmmbbbrrraaannnaaa iiinnnuuusssiii tttaaadddaaa
eeennnvvviiiaaadddaaa pppeeelllooo gggeeennneeerrraaalll ::: uuummm
cccaaasssssseeettteeettteee dddaaa PPPooolll ccciiiaaa dddooo
EEExxxrrrccciii tttooo... DDDuuurrraaannnttteee aaannnooosss,,, ooo
ppprrreeessseeennnttteee fff iiicccooouuu
ggguuuaaarrrdddaaadddooo,,, sssiiimmmbbbooolll iii zzzaaannndddooo
uuummm mmmiiissstttrrr iiiooo... MMMuuuiii tttooo ttteeemmmpppooo
dddeeepppoooiiisss,,, qqquuuaaannndddooo tttooommmooouuu
cccooonnnhhheeeccciiimmmeeennntttooo dddaaasss ccciii
rrrcccuuunnnssstttnnnccciiiaaasss dddooo
aaassssssaaassssssiiinnnaaatttooo dddaaa fff iii lllhhhaaa,,, ooo
cccooorrrooonnneeelll eeennnttteeennndddeeeuuu ooo
rrreeecccaaadddooo dddooo gggeeennneeerrraaalll ... SSSnnniiiaaa,,,
aaannnttteeesss dddeee ssseeerrr fffuuuzzziii lllaaadddaaa eeemmm
SSSooo PPPaaauuulllooo,,, ttt iiivvveeerrraaa ooosss
ssseeeiiiooosss aaarrrrrraaannncccaaadddooosss eee fffooorrraaa
eeessstttuuuppprrraaadddaaa cccooommm aaaqqquuueeellleee
cccaaasssssseeettteeettteee... (((MMMiiirrraaannndddaaa
&&& TTTiiibbbrrrccciiiooo,,, 111999999999,,,
111111666---111222000))) ...


	
28

Nascida em 1963, cursou todo o ensino bsico no perodo da
ditadura militar e no estudou absolutamente nada de histria recente
ou presente. Revela um fato curioso: Na minha escola em Braslia, o
equivalente ao ensino mdio havia um curso tcnico em administrao.
Neste curso, estudou Matemtica Financeira, Legislao, Histria
Econmica. No estudou Fsica,

Qumica, Biologia, Geografia. Para o vestibular, encontrava-se
totalmente despreparada. Fez curso pr-vestibular e estudei sozinha,
diz ela. Foi no cursinho que despertou o interesse por Histria. E
continua: Histria recente tenho lembranas de ter estudado na
Faculdade. J aqui na UCSal no fim do curso, ltimo semestre.

Filha de militar, famlia numerosa - 11 irmos - reconhece ter
recebido educao familiar e

religiosa muito rgidas. Relembra rindo: Os quartos tinham
beliches, toalhas e lenis eram marcados com os nomes de cada um de
ns, at copos e pratos tinham a nossa identificao. Havia horrio para
tudo. Era uma ditadura. Depois que meu pai morreu eu tive
dificuldade de conviver com a liberdade.

Nas diversas aulas nas quais to gentilmente permitiu a minha
presena, constatei o excelente relacionamento afetivo da professora
Snia com seus alunos. Fez daquele espao um ambiente agradvel. Nos
olhos e no sorriso dos alunos percebia-se prazer de estar ali.
Meiga e sempre bem humorada, para cada um tinha uma palavra de
carinho e incentivo. At as broncas eram acompanhadas de alguma
brincadeira. Parecia estar pedindo desculpas por ter que chamar a
ateno de algum aluno.

Nas aulas de Histria do Brasil observadas, a professora Snia,
usou a metodologia conhecida

como linha do tempo, baseada numa galeria de grandes homens os
presidentes da Repblica e suas aes administrativas. Nessa linha do
tempo, esteve ausente meno s condies de vida e de trabalho da
imensa massa de indivduos annimos que viabilizou essas grandes
realizaes.

Sobre minha outra pesquisada: professora do terceiro ano do
Colgio Eduardo Leite darei o nome de Dinalva Oliveira Teixeira, em
homenagem militante do PCdoB, desaparecida, aos 29 anos, na
Guerrilha do Araguaia, em 1973.
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Professora Dinalva leciona Histria no terceiro ano do ensino
mdio, tem 40 anos e 21 de profisso em Educao, dos quais 10 anos foi
lecionando em uma Escola da rede privada. Estudou, simultaneamente,
Filosofia na UCSal e Histria na UFBa, concluindo a primeira graduao
em 1989 e a segunda em 1991. Baiana, nasceu em 1964, ano do golpe
militar.

Estudou em Escola pblica at o ensino mdio. Histria recente s na
Faculdade. Diz sentir

uma sensao de perda e muita tristeza ao relembrar: A histria que
eu aprendi ressaltava os heris em uma linha positivista. No havia
preocupao com a participao do povo. Era a histria da burguesia, os
heris burgueses. Na Inconfidncia Mineira no se fala sobre o povo
que foi usado. s Tiradentes heri da burguesia. Havia muitas datas
para decorar.

Afirma que, quando entrou na Faculdade para fazer o curso de
Filosofia em 1985, no se trabalhava Karl Marx, acrescentando que no
se podia questionar muita coisa. At para organizar o Diretrio
Central dos Estudantes-DCE era difcil. No curso de Histria era a
mesma coisa. Na famlia, no era diferente. A presso era grande por
parte do pai que a alertava sempre para os cuidados sobre o que
falar e com quem falar. Ainda ouo meu pai dizer: fique s no curso
de Histria, Filosofia perigoso e no vai dar em nada. Como Filosofia
saiu do currculo, e o seu lugar foi ocupado por Organizao Social e
Poltica do Brasil-OSPB e Educao Moral e Cvica-EMC, quem fazia
Filosofia ia ensinar Histria. Ou seja, para seu pai ela desperdiava
tempo cursando Filosofia. Revela um dado interessante: na minha
casa ouvia que comunista comia crianas. Tinha medo. S na faculdade
soube que isso no era verdade, foi uma inveno.

DDDiiinnnaaalllvvvaaa mmmaaaiiisss cccooonnnhhheeeccciiidddaaa
cccooommmooo DDDiiinnnaaa nnnaaasssccceeeuuu eeemmm
AAArrrgggoooiiinnn,,, mmmuuunnniiicccpppiiiooo dddeee
CCCaaassstttrrrooo AAAlllvvveeesss,,, nnnaaa BBBaaahhhiiiaaa,,,
eeessstttuuudddooouuu GGGeeeooolllooogggiiiaaa nnnaaa
UUUfffbbbaaa,,, fffoooiii lll dddeeerrr eeessstttuuudddaaannnttt
iii lll eee cccaaasssooouuu---ssseee cccooommm ooo
cccooollleeegggaaa AAAnnntttnnniiiooo CCCaaarrr lllooosss
MMMooonnnttteeeiii rrrooo TTTeeeiiixxxeeeiiirrraaa,,,
tttaaammmbbbmmm dddeeesssaaapppaaarrreeeccciiidddooo...
MMMuuudddaaarrraaammm---ssseee pppaaarrraaa ooo RRRiiiooo dddeee
JJJaaannneeeiii rrrooo,,, aaannnttteeesss dddeee iii rrreeemmm
pppaaarrraaa ooo AAArrraaaggguuuaaaiiiaaa,,,
iiinnnttteeegggrrraaarrr aaa ggguuueeerrrrrr iii lllhhhaaa
ooorrrgggaaannniiizzzaaadddaaa pppeeelllooo PPPCCCdddoooBBB...
FFFoooiii dddeeessstttaaacccaaadddaaa ggguuueeerrrrrr iii
lllhhheeeiii rrraaa mmmuuuiii tttooo cccooommmbbbaaattt iiivvvaaa
cccrrr iiiaaannndddooo---ssseee uuummm mmmiii tttooo
sssooobbbrrreee ooo ssseeeuuu nnnooommmeee nnnaaa
rrreeegggiiiooo... AAAtttuuuooouuu cccooommmooo
ppprrrooofffeeessssssooorrraaa,,, pppaaarrrttteeeiiirrraaa eee
fffoooiii aaa nnniiicccaaa mmmuuulllhhheeerrr dddaaa
ggguuueeerrrrrr iii lllhhhaaa aaa ooocccuuupppaaarrr ooo
cccaaarrrgggooo dddeee
vvviiiccceee---cccooommmaaannndddaaannnttteee dddeee
DDDeeessstttaaacccaaammmeeennntttooo... FFFoooiii vvviiissstttaaa
pppeeelllaaa lll ttt iiimmmaaa vvveeezzz eeemmm 222555 dddeee
dddeeezzzeeemmmbbbrrrooo dddeee 111999777333,,, qqquuuaaannndddooo
ttt iiinnnhhhaaa 222999 aaannnooosss...
DDDeeepppoooiiimmmeeennntttooo dddooo cccooorrrooonnneeelll dddaaa
AAAeeerrrooonnnuuuttt iiicccaaa,,, PPPeeedddrrrooo
CCCaaabbbrrraaalll ,,, rrreeevvviiissstttaaa VVVeeejjjaaa dddeee
111333 dddeee ooouuutttuuubbbrrrooo dddeee 111999999333 eee
CCCooommmiiissssssooo dddeee RRReeeppprrreeessseeennntttaaaooo
EEExxxttteeerrrnnnaaa dddaaa CCCmmmaaarrraaa FFFeeedddeeerrraaalll
fffaaazzz rrreeefffeeerrrnnnccciiiaaa aaa uuummmaaa ggguuueeerrrrrr
iii lllhhheeeiiirrraaa gggrrrvvviiidddaaa qqquuueee ttteeerrr
iiiaaa sssiiidddooo mmmooorrrtttaaa... HHH tttaaammmbbbmmm
cccooommmeeennntttrrr iiiooosss dddeee mmmooorrraaadddooorrreeesss
dddaaa rrreeegggiiiooo qqquuueee fffaaazzzeeemmm
rrreeefffeeerrrnnnccciiiaaa gggrrraaavvviiidddeeezzz eeemmm
eeessstttaaadddooo aaadddiiiaaannntttaaadddooo dddeee
DDDiiinnnaaa... (((MMMiiirrraaannndddaaa &&&
TTTiiibbbrrrccciiiooo,,, 111999999999,,, 111888666))) ...
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A professora Dinalva utiliza o mesmo formato de linha do tempo
da professora Snia. Ou seja, sua linha do tempo recheada de nomes e
aes administrativas. O cidado comum no tem vez nem voz. Portanto,
igualmente distante dos lugares possveis da memria coletiva. Isso
ocorre exatamente quando a histria da resistncia ditadura militar
no Brasil vem

ocupando cada vez mais amplos espaos na grande mdia. constante a
divulgao de informaes sobre a luta de familiares e ex-companheiros
das vtimas daquele perodo que,

desde meados de 1970, buscam incansavelmente informaes sobre
seus parentes e amigos, mortos ou desaparecidos. Organizados em
comisses e contando com o apoio de setores da sociedade civil,
especialmente entidades voltadas para a defesa e promoo dos
direitos humanos, revolvem as cinzas, ainda no apagadas, desse
passado recente.

Coincidentemente, quando minha pesquisa comeava a acontecer 2004
- a sociedade

brasileira relembrava os 40 anos do golpe militar de 1964.
Escolas, Universidades, imprensa, cineastas, congresso nacional,
instituies polticas as mais variadas, traziam para a ordem do dia o
fato e suas histrias. No governo do presidente da Repblica Luis
Incio Lula da Silva, vtima do perodo, a atuao do secretrio de
direitos humanos, Nilmrio Miranda, tambm um ex-preso poltico do
regime militar, foi essencial para que o teor de documentos
secretos sejam revelados e ossadas sejam desenterradas, na
tentativa de dar um pouco de luz a essa histria recente.

Vrias Faculdades da cidade relembraram o 1964 em grande estilo,
em especial a Faculdade Jorge Amado, que dedicou trs dias a
discusses desse fato histrico com palestras, mesas redondas, projeo
de filmes, documentrios, e depoimentos de ex-presos polticos.
Posteriormente, uma revista, fruto dessas atividades foi lanada por
esta Faculdade. Os 40 anos do golpe, mereceu semelhante evento, num
dos espaos investigados nessa pesquisa, Colgio Carlos Marighella:
Um projeto pedaggico multidisciplinar foi realizado e ser objeto de
avaliao na terceira parte desta dissertao. Lamentavelmente, a
histria recente que est no planejamento do Departamento de Histria
para o segundo ano do ensino mdio desta Escola, no ensinada
formalmente, de acordo com o depoimento do prprio professor

do Colgio Carlos Marighella que ser aqui identificado pelo nome
de Srgio Furtado, em homenagem ao militante de esquerda, morto sob
tortura aos 21 anos, no Rio de Janeiro, em 11/07/1972.
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Professor Srgio, natural de So Paulo, formado em Histria, em
1985, aos 33 anos, pela Pontfica Universidade Catlica-PUC-SP,
ensinou naquele Estado tanto na rede pblica de

ensino quanto na rede privada. Hoje, leciona no ensino mdio
primeiro, segundo e terceiro anos no Colgio Carlos Marighella como
tambm em curso pr-vestibular.

Conhecido e respeitado professor de Histria da cidade de
Salvador, admirado pelo profundo conhecimento da disciplina e pela
capacidade de oratria. Envolve e encanta a todos quando est com a
palavra. Extremamente querido pelos estudantes. Uma palavra, dita
por uma adolescente no decorrer da minha investigao, define todo o
carinho que eles dedicam a esse mestre: PERFEITO.

Aluno de Escola pblica na cidade de So Paulo, ao falar da sua
relao com Histria, o

professor Srgio informa que, no ensino bsico, a histria recente
no fez parte da sua vida escolar. Na Escola em que estudou, Histria
e Geografia se alternavam. Eram os Estudos Sociais: na quinta e na
stima sries estudava Geografia e na sexta e oitava estudava
Histria. No ensino mdio Histria s entrava no programa do primeiro e
do segundo anos. Lamenta: se dependesse do que me foi ensinado de
Histria na escola bsica eu no teria cursado Histria. Era tudo muito
factual. No guardo boas lembranas.

Da Faculdade, o professor Srgio fala com entusiasmo. Dois
professores merecem o destaque do entrevistado: o de Economia, um
ex-exilado poltico no Chile, tendo integrado inclusive o

governo do presidente Salvador Allende, e o de Sociologia.
Incrvel! Nenhum professor de Histria quando o curso era exatamente
de Histria. Foi nas disciplinas Economia e Sociologia que o nosso
professor trabalhou a histria recente, incluindo a a ditadura
militar,

SSSeeerrrgggiiiooo bbbaaaiiiaaannnooo nnnaaasssccciiidddooo
eeemmm SSSeeerrrrrr iiinnnhhhaaa... EEErrraaa
eeessstttuuudddaaannnttteee dddeee EEEcccooonnnooommmiiiaaa dddaaa
UUUnnniiivvveeerrrsssiiidddaaadddeee FFFeeedddeeerrraaalll dddaaa
BBBaaahhhiiiaaa qqquuuaaannndddooo,,, eeemmm 111999666999,,,
eeennnttt rrrooouuu nnnaaa llluuutttaaa ccclllaaannndddeeesssttt
iiinnnaaa,,, lll iiigggaaannndddooo---ssseee aaaooo MMMRRR---888...
FFFoooiii ppprrreeesssooo,,, jjjuuunnntttaaammmeeennnttteee
cccooommm PPPaaauuulllooo BBBaaassstttooosss eeemmm
111000///000777///111999777222,,, nnnooo bbbaaaiiirrrrrrooo dddaaa
UUUrrrcccaaa nnnooo RRRiiiooo dddeee JJJaaannneeeiii rrrooo,,,
pppooorrr aaagggeeennnttteeesss dddooo DDDOOOIII---CCCooodddiii
///RRRJJJ,,, pppaaarrraaa ooonnndddeee fffooorrraaammm
llleeevvvaaadddooosss eee tttooorrr tttuuurrraaadddooosss... HHH
vvveeerrrssseeesss dddeee qqquuueee SSSeeerrrgggiiiooo eee
PPPaaauuulllooo ttteeerrr iiiaaammm pppeeerrrccceeebbbiiidddooo ooo
ccceeerrrcccooo fffeeeiii tttooo pppeeelllooosss rrrgggooosss
dddeee rrreeeppprrreeessssssooo nnnaaa UUUrrrcccaaa eee
ttteeennntttaaarrraaammm eeessscccaaapppaaarrr cccooommmooo
pppaaassssssaaagggeeeiii rrrooosss dddeee uuummm nnniiibbbuuusss...
OOOsss pppooolll iiiccciiiaaaiiisss bbbllloooqqquuueeeaaarrraaammm
aaa nnniiicccaaa sssaaadddaaa dddooo bbbaaaiiirrr rrrooo,,,
rrreeevvviiissstttaaannndddooo tttooodddooosss ooosss
vvveeecccuuulllooosss... EEEmmm uuummm dddeeellleeesss,,,
ppprrreeennndddeeerrraaammm ooosss dddoooiiisss
jjjooovvveeennnsss... DDDeeesssdddeee eeennntttooo eeessstttooo
dddeeesssaaapppaaarrreeeccciiidddooosss... SSSeeeuuusss
pppaaaiiisss sssooouuubbbeeerrraaammm dddeee sssuuuaaa ppprrr
iiisssooo pppooorrr ttteeellleeefffooonnneeemmmaaa
aaannnnnniiimmmooo,,, eeemmm 222444///000777///111999777222,,, eee
iiinnniiiccciiiaaarrraaammm uuummmaaa
dddeeessseeessspppeeerrraaadddaaa ppprrrooocccuuurrraaa...
NNNaaadddaaa cccooonnnssseeeggguuuiiirrraaammm...
(((MMMiiirrraaannndddaaa &&& ttt iiibbbrrrccciiiooo,,,
111999999999,,, 444222444---444222555))) ...


	
32

que estava dando seus ltimos suspiros. Com os professores de
Histria trabalhei a diviso clssica - Antiga, Medieval, Moderna,
Contempornea sem histria recente.

As revelaes do professor Srgio me remetem s lembranas de duas
professoras do Curso

de Licenciatura em Pedagogia de Irec-UFBa:

Quando estudante, meu contato com a ditadura militar foi quando
trabalhei a msica de Geraldo Vandr, Pra no dizer que no falei de
flores, com a professora de Lngua Portuguesa. Desse assunto na
escola ficou s essa lembrana. (Alessandra-Irec).

No me lembro de ter estudado esse assunto nas aulas de Histria.
Lembro que, indiretamente, em contedos de Lngua Portuguesa, porque
nos livros de literatura sempre se fala em exilados, presos
polticos e censura, ao se referir a determinados compositores,
escritores e poetas. O gosto pela literatura acabou me colocando em
contato com a luta desses revolucionrios brasileiros.
(Jares-Irec).

Retomando o professor Srgio, o perodo em que estudou na PUC-SP -
1981-1985 foi marcado por uma intensa efervescncia
poltico-cultural. Com a lei da anistia de 1979, os exilados da
ditadura voltavam ao pas e, como ainda no podiam lecionar nas
Universidades federais, iam para as Universidades privadas.
Intelectuais do calibre de Florestan Fernandes e

Otvio Ianni que haviam sido banidos da Universidade de So
Paulo-USP, Paulo Freire e Paulo Sandroni que haviam passado pelo
exlio no Chile, so lembrados com emoo pelo ex-

aluno da PUC. Debates sobre a histria presente eram constantes.
Em 1984, relembra o professor Srgio, ocorreu uma grande atividade
envolvendo a PUC e a USP, em que se discutiu temas como as
Diretas-J. Participei de evento com Jacob Gorender que dissertou
sobre escravismo colonial tema de livro de sua autoria mas falou
tambm da ditadura, da sua militncia no Partido Comunista
Brasileiro-PCB e no Partido Comunista Revolucionrio
Brasileiro-PCBR. Foi a primeira palestra pblica do gnero no
perodo.

Considerando a precariedade do ensino nas nossas Universidades,
seja pblica ou privada, no posso ocultar a inveja que senti desse
professor. Fazer o curso de Histria num ambiente repleto de
estrelas de primeira grandeza sem dvida um grande privilgio. No
posso
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igualmente ocultar a nostalgia que tomou conta de mim.
Exatamente no mesmo perodo eu estava fazendo o meu curso de Histria
em uma Faculdade privada de Braslia e a realidade era tristemente
outra. Alguns professores eram oficiais do exrcito brasileiro. O
mximo que conseguimos foi ter Paulo Freire como nosso paraninfo. E
foi, literalmente, o mximo.

Voltando aos 40 anos do golpe militar no Brasil, no Colgio
Eduardo Leite, a data passou despercebida. Ouvi da professora Snia:
O aluno tem que correr atrs, a mdia est a para isso. Falo sempre
para o meu aluno que tambm se aprende Histria lendo jornal e
assistindo TV e que ele no pode deixar tudo a cargo da Escola. NO D
TEMPO. No entanto, na aula em que, atravs de uma linha do tempo,
apresentou o perodo, o aniversrio

do golpe sequer foi lembrado. Tal situao outra vez me remete ao
depoimento de Jardel-Irec: Nasci em 1975, portanto minha vida
escolar se d basicamente quando a ditadura j havia acabado. No
entanto, nunca ouvi falar desse assunto na escola. Agora em 2004
quando a imprensa deu muito destaque ao aniversrio dos 40 anos do
golpe militar que me liguei. Assisti a um programa na televiso
sobre o assunto, me interessei e li o livro Brasil: nunca mais.

MEMRIA COLETIVA: PRECISO QUE SE D TEMPO

Inevitvel voltar ao passado com os olhos do presente e sob o
peso da Histria. A ditadura militar deu forma extremada violncia do
Estado. Ao aumentar a sanha repressiva, a

ditadura fez crescer, tambm, em vrios grupos de esquerda, a
certeza de que o nico caminho para combat-la seria atravs de aes
armada. A impossibilidade de participao institucional, legal,
empurrou uma parte daqueles que se opunham ao regime para o caminho
exclusivo das armas.

Eram aqueles anos em que Che Guevara saiu de Cuba e esteve em
nenhuma parte, armas na mo pelo Congo. Ou, depois, na Bolvia,
quando morto passou a estar em todas as partes: nas barricadas dos
estudantes no maio de 1968 na Frana, na Alemanha, no Mxico ou nas
duas maiores cidades do Brasil. (TAVARES, 2005, 212-213).
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Trata-se de um paradoxo. A morte de Che Guevara em 8 de outubro
de 1967 era o sinal que apontava para a falncia, naquela
conjuntura, dessa forma de luta. Parte da esquerda brasileira, ao
desconsiderar esse relevante dado, parte para o ataque de peito
aberto. E quando a luta se desloca para o terreno da
clandestinidade, os embates se do exatamente onde o

inimigo mais forte. Tratava-se, obviamente, de uma luta desigual
e de uma opo que, desconsiderando, entre outras coisas, a correlao
de foras, custaria inmeras vidas. Mas era

impossvel perceber isso antecipadamente, com os olhos da
poca.

O furaco guerrilheiro que varreu as Amricas nos anos de 1960 e
1970 inaugurou atos praticados pela esquerda que devem assim como
os de direita - ser expostos sem

subterfgios. Foram, sem dvida, aes exemplares, mas necessrio
salientar que totalmente isoladas das massas: atentados a bombas,
assaltos a banco, seqestros de diplomatas,

assassinato de policiais e elementos das Foras Armadas,
guerrilha urbana e rural.

O quadro com as informaes disponveis (at porque a caixa-preta da
ditadura ainda no foi totalmente decodificada) sobre o saldo dessa
guerra, de acordo com Jacob Gorender no seu clssico Combate nas
Trevas, foi, aproximadamente:

Cerca de 50 mil pessoas com passagem pelas prises por motivos
polticos; cerca de 20 mil pessoas submetidas a torturas fsicas
tambm por motivos polticos; 320 militantes de esquerda mortos pelos
rgos repressivos, incluindo 144 dados como desaparecidos; centenas
de baleados em manifestaes pblicas, com uma parte incalculvel de
mortos; mil acusados mais 11 mil indiciados em 800 processos
judiciais por crimes contra a segurana nacional; milhares de
exilados; 780 cassaes de direitos polticos por dez anos com base em
ato institucional; incontveis reformas, aposentadorias e demisses
do servio pblico por atos discricionrios. (GORENDER, 1987,
235).

O jornalista e escritor Zuenir Ventura, no seu antolgico 1968 o
ano que no terminou, de forma potica, recupera a memria desses
atores sociais:

Esses nossos heris so os jovens que cresceram deixando o cabelo
e a imaginao crescerem. Eles amavam os Beatles e os Rolling Stones,
protestavam ao som de Caetano, Chico ou Vandr, viam Glauber e
Godard,
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andavam com a alma incendiada de paixo revolucionria e no
perdoavam os pais reais e ideolgicos por no terem evitado o golpe
militar de 1964. Era uma juventude que se acreditava poltica e
achava que tudo devia se submeter ao poltico: o amor, o sexo, a
cultura, o comportamento. (VENTURA, 1988, 15-16).

Sero mesmo esses jovens os terroristas que povoam verses
oficiais e que, mesmo na dcada de 90 (1990), continuavam sendo
nomeados dessa maneira por manuais didticos? Ou so homens e
mulheres que se deram a uma causa de corpo inteiro, adotando a
forma de luta que lhes pareceu mais acertada? Esses atores sociais
so, na sua grande maioria, jovens que enfrentaram a
clandestinidade, a tortura, a morte brutal, resistindo opresso.

Lamentando a no valorizao do ensino do passado recente, cabe
perguntar: o que sabem as ltimas geraes que passaram pelos bancos
escolares e a juventude brasileira sobre esses homens e mulheres
que no se dobraram diante da violncia do Estado e arriscaram a vida
em nome do que acreditavam? A oposio no foi apenas armada. A
resistncia ocorreu em

vrias frentes. A msica de protesto, por exemplo, ocupou seu
espao na luta contra a ditadura. O que sabem, ento, as novas geraes
sobre,

(...) um grupo de jovens entre 18 e 25 anos que liderava uma
revoluo, sem uso de palavras de ordem, uniformes e armas. Somente
poesia e violo. (BELTRO, 2005, 73).

O que sabem sobre Chico Buarque de Holanda que,

(...) Ao chamar Benvinda, a mulher amada, podia estar saudando-a
como podia estar saudando a chegada da liberdade, da democracia.
Cantando o amor mulher, cantava poltica. No deslocamento de
sentidos do discurso amoroso, disseminava o contra-discurso.
(BELTRO, 2005, 74).

E, para aqueles que pensam que tudo no passou de uma romntica
aventura, (...) romantismo no era deformao ou vcio, mas virtude
plena. (TAVARES, 2005, 213). Os depoimentos, para essa pesquisa,
dos professores do Curso de Licenciatura em Pedagogia de
Irec-UFBa
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so reveladores. Geraes e mais geraes sequer ouviram falar do
assunto no espao escolar. Suas lembranas so lembranas de ouvir
conversas em famlia.

A ditadura militar e a oposio a ela no foi um fenmeno
exclusivamente domstico. Dentro

do contexto da conjuntura internacional bipolarizada capitalismo
X socialismo - a Amrica Latina foi sacudida, simultaneamente, por
regimes similares, no se conhecendo, ao longo da

nossa Histria, uma poltica de boa vizinhana to eficaz entre os
governos da regio, quando se tratou de exterminar, com requintes de
crueldade, grupos sociais, cujas vozes e aes iam de encontro ao
status quo estabelecido. Atravessando fronteiras e at o Atlntico,
adentrando o velho mundo, a represso brasileira, segundo o escritor
Emiliano Jos, (...) teria assimilado os ensinamentos das polcias de
Israel, Inglaterra, EUA e Alemanha, onde oficiais brasileiros foram
aprender como lidar com adversrios polticos. (EMILIANO JOS, 1997,
68). Nos manuais didticos trabalhados e consultados, no foi
encontrada sequer referncia sobre a conexo entre os pases do
continente, para pr fim a resistncia s ditaduras militares.

preciso salientar que a ditadura militar no Brasil repousa hoje
na galeria dos fatos negativos da nossa Histria. No se ouvem mais,
como antigamente, expresses do tipo: revoluo de 1964 -
habilidosamente renomeada de movimento democrtico de 1964. No
entanto, a histria desse perodo, a histria da resistncia, quando d
tempo, se faz presente no espao escolar, mas, ocupa cantos obscuros
da sala de aula. Repete-se o que aconteceu, por exemplo, com a luta
contra a ditadura do Estado Novo.

lamentando que constatamos que a resistncia ditadura militar
ainda uma regio de sombras, apesar de uma numerosa e comovente
historiografia, produto de opes corajosas de sobreviventes e de
historiadores que vm procurando recuperar sua memria, lutando pela
devassa dos arquivos secretos, escancarando e desmascarando
histrias e verses. J se passaram dcadas, e essa histria continua em
aberto. Ser preciso esperar que as feridas

cicatrizem, que se torne passado longnquo, para deixar de ser
apenas uma nota de rodap til para aprovao no vestibular, para que
se d tempo e s assim chegar efetivamente as nossas salas de
aula?
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TERCEIRA PARTE

NOS CAMINHOS E DESCAMINHOS DO/NO ENSINO DE HISTRIA

Tudo o que voc faz em sala de aula depende fundamentalmente de
duas coisas: da forma como voc encara o processo de
ensino/aprendizagem e da sua concepo de histria.

Conceio Cabrini

Nessa linha de trabalho, que agora analiso, baseada num contedo
programtico tradicional, a histria recente relegada a um futuro
distante e incerto. E quantos argumentos foram utilizados nas
discusses que vivenciei durante muitos e muitos anos!

- O passado recente est ainda muito vivo na memria da sociedade
e corremos o risco de trat-lo de forma emocional e passional.

- A histria recente muito complexa para jovens to imaturos. -
assunto demais para o aluno estudar. - O passado mais importante. O
presente ele aprende depois.

- A histria recente ainda no foi escrita, portanto no pode ser
ensinada. - No est no livro didtico adotado. - NO D TEMPO.

Na contra-mo desses argumentos, no entanto, comeava a se
explicitar, por parte de alguns

pedagogos e alguns professores e professoras, sinalizaes que
apontavam para a necessidade de se quebrar o gesso que envolvia
essa concepo do ensino de Histria, conectados que estavam com a
nova ordem do dia das discusses que j vinham ocorrendo, em diversos
espaos educacionais, facilitada pelo processo de abertura poltica e
traduzidas, inclusive, em

trabalhos publicados. Essas preocupaes, portanto, j estavam na
estrada, a caminho, mas encontravam forte resistncia.

Nesse contexto, chamo ateno para o argumento que muito me
intrigou a histria recente ainda no foi escrita, portanto no pode
ser ensinada -, e que tem me instigado, e por que

no dizer, fustigado a investigar as razes da velha convico de
que Histria passado, portanto, no tem (nem pode ter) elo com o
presente. Essa (in)compreenso sobre o que
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Histria, entre tantas outras razes, impede: a apreenso do objeto
de estudo por meio da relao presente-passado-presente; o dilogo
entre os conhecimentos que os estudantes adquirem de modo informal
e os saberes escolares; a incluso da realidade do estudante na
Histria ensinada e a valorizao e o aproveitamento de toda e
qualquer experincia histrica

vivida por ele; que o jovem estudante chegue a uma interrogao
sobre sua prpria historicidade, sobre a dimenso histrica de sua
realidade individual, de sua famlia, de sua

classe, de seu pas, de seu tempo. o antigo e famoso divrcio
entre a Escola e a Vida que se expressa na grande despolitizao do
ensino de Histria. (CABRINI, 1986, 21-22). Ignora-se que o
conhecimento do passado dinmico e sempre dependente dos homens que
o lem, relem e reinterpretam constantemente e que, atravs de lentes
contemporneas, novos dados

e enfoques contribuem permanentemente para a construo/reconstruo
do conhecimento histrico.

Insisto: como falar que a Histria no foi escrita, por isso no
pode ser ensinada, quando, entre infinitas razes, nos encontrvamos
em plena revoluo tecnocientfica? E a

inquestionvel importncia da mdia como um dos grandes apelos da
atualidade que o professor, ao desenvolver contedos, no pode
ignorar? Como deixar de reconhecer o impacto da imagem, da
linguagem visual como forma de expresso e comunicao? Como desprezar
a presena da histria oral cada vez mais reconhecida como uma
metodologia indispensvel no ensino da Histria? O conhecimento
histrico no est restrito ao espao escolar. O estudante aprende
Histria fora da sala de aula. O espao de cada aula deve ser um
espao de expanso,

no de reduo.

Sem a inteno aqui de cantar glrias ao formato do processo
seletivo para o ingresso no ensino superior, chamo a ateno para a
primeira questo da prova de Histria da segunda fase do
vestibular/2004 da UFBa, que aponta mudanas na compreenso do papel
de fontes no-escritas para o estudo de Histria:

At o sculo XIX, os documentos escritos foram considerados como
as fontes dignas de crdito para a produo do conhecimento histrico.
Na segunda metade do sculo XX, outros conceitos de fontes
emergiram, enriquecendo bastante a produo historiogrfica. Partindo
dessa premissa, indique e descreva dois exemplos dessas novas
fontes.


	
39

No poderia deixar tambm de citar Marilena Chau que, em texto
produzido como argio durante defesa de tese de livre-docncia Memria
e Sociedade - de Eclia Bosi, na Universidade de So Paulo-USP,
conclama, ensina e denuncia: temos que lutar pelos nossos velhos.
Eles so o ponto onde o passado se conserva e o presente se prepara.
A funo social

do velho lembrar e aconselhar, unir o comeo e o fim, ligando o
que foi e o porvir. Mas, a sociedade capitalista impede a lembrana,
desarma o velho, mobiliza mecanismos pelos quais

oprime a velhice, destri os apoios da memria e substitui a
lembrana pela Histria oficial celebrativa, cujo triunfalismo a
vitria do vencedor a pisotear a tradio dos vencidos. A espoliao das
lembranas um dos mais cruis exerccios da opresso. (In: BOSI, 2004,
18-19).

Lembranas de velhos, memria. Nesta minha pesquisa, constatei que
a maioria absoluta dos

meus entrevistados receberam a primeira informao sobre a
resistncia ditadura militar no Brasil atravs dos avs. E que
informaes! Os comunistas eram terroristas, usavam roupas vermelhas
e andavam com a foice e o martelo para matar as pessoas.
Incendiavam as casas e tudo o que encontrassem pela frente, me
contava meu av. (Maria da Conceio-Irec). Minha av dizia que aquele
perodo foi difcil e que a liberdade era escassa e eles [os
comunistas] lutavam pela liberdade. (Edna-Irec). Ecla Bosi,
pesquisando sobre memria, avalia depoimentos: O que as recordaes
tenham em comum, ou em paralelo o que espervamos, mas o que nos
chama a ateno so as diferenas de observaes sobre o mesmo fato
(...). (BOSI, 2004, 413).

Prossigo a minha caminhada profissional sob o peso desses 100
anos de atraso fruto do programa de Histria encontrado, centrado na
cronologia, com suas interminveis e entediantes
acontecimentos-causas-consequncias. Uma seqncia cronolgica que
sugere que toda a humanidade seguiu o mesmo percurso, passando a
idia de povos civilizados e povos no-civilizados. Mas, ao falar em
atraso de contedo, no estou aqui defendendo que a

Histria da humanidade tenha que ser trabalhada, toda ela, at a
exausto (do professor e do estudante), e que o objetivo primeiro
seja o de perseguir um extenso programa e se chegar
obrigatoriamente histria recente. NO. Defendo, sim, a seleo de
eixos temticos e contedos significativos, a sua contextualizao a
partir do presente, o dilogo com outros saberes, como a
Antropologia, a Sociologia, a Geografia, a Filosofia, a Lingstica,
a Cincia Poltica e tantos outros.
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O dilogo da Histria com as demais cincias humanas tem
favorecido, (...) estudos de diferentes problemticas contemporneas
em suas dimenses temporais. Por meio de trabalhos
interdisciplinares, novos contedos podem ser considerados em
perspectiva histrica, como no caso da apropriao, atuao, transformao
e representao da natureza pelas culturas, da relao entre trabalho e
tecnologia e das polticas pblicas de sade com as prticas sociais,
alm da especificidade cultural de povos e das inter-relaes,
diversidade e pluralidade de valores, prticas sociais, memrias e
histrias de grupos tnicos, de sexo e de idade. (PCN, 1998, 33).

Dentro dessa realidade encontrada, a minha histria (a histria da
minha gerao, de um perodo da histria do meu pas), de militante
poltica, engajada na resistncia ao regime militar - e tantos outros
temas recentes - no podia ser socializada na minha sala de aula,
porque algum iluminado, do futuro, ainda no a havia escrito. As
perdas so incomensurveis.

Em 2003, pensando nesse projeto de pesquisa, ouvi testemunhos
que relatam sobre geraes que passaram pelos bancos escolares nos
anos de 1940, 1950, 1960, 1970, e no conheceram (na escola) a
ditadura do Estado Novo. Situao similar s geraes que passaram pela
minha sala de aula nos anos de 1980 e incio de 1990. Getlio Vargas
ficou conhecido, por esses jovens, atravs das lembranas dos
avs.

Tomando, para essa minha pesquisa, depoimentos de professoras e
professores do Curso de Licenciatura em Pedagogia de Irec-UFBa,
pude observar o papel de destaque dos espaos

no-formais de aprendizagem na construo do saber, na construo da
memria. Por muito que deva memria coletiva, o indivduo que recorda.
(BOSI, 2004, 411). Lembranas de velhos, lembranas de avs e dos
avs.

Em 1984 eu tinha oito anos. Lembro-me de que nos fins de tarde,
quando muitos homens se reuniam sentados sombra do juazeiro na casa
do meu av, falavam assustados sobre comunistas que faziam guerra
pelo Brasil afora e temiam a chegada deles em nosso povoado. Diziam
que por onde eles passavam no deixavam nada. Eu, minha irm e outras
crianas ficvamos apavoradas com esses relatos. Tnhamos muito medo
dos comunistas. (Maria Aparecida-Irec).
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Ouvia os adultos dizerem que os comunistas estavam invadindo as
casas, pegando as crianas, fazendo guerra. A bandeira vermelha
queria sangue. Morria de medo que esses tais comunistas chegassem
um dia em nossa casa. (Jussara-Irec).

Lembro que minha famlia ouvia diariamente a voz do Brasil.
Aprendi que a autoridade poltica tinha que ser respeitada e
obedecida. Minha av, apesar de analfabeta, procurava sempre ensinar
alguma coisas aos filhos e netos. Recordo-me dela falando sobre
comunismo: coisa do mal, eles roubam tudo o que pertence aos
outros, no aceita a Igreja. Tnhamos m
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                            Maria Cristina Queiroz da Costa Lobo Miranda.pdf
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                            UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES PÓS-GRADUAÇÃO … CHAVES DE MIRANDA.pdf · 1.2 – Educação e sedução 15 CAPÍTULO 2 - Dificuldades de Aprendizagem 2.1 – Dificuldades de aprendizagem
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                            “Nuevas dianas terapéuticas en el tratamiento de la ...sademi.com › wp-content › uploads › 2016 › 02 › López-Miranda.pdf · EF: No xantomas, xantelasmas ni arco corneal
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                            UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ BRUNA DE MIRANDAsiaibib01.univali.br/pdf/Bruna de Miranda.pdf · organizacional, motivação, liderança, comunicação, gestão de pessoas e qualidade
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                            UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ESCOLA DE … Allan Maia Miranda.pdf · universidade federal fluminense escola de enfermagem aurora de afonso costa graduaÇÃo em enfermagem e licenciatura
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                            MANIPULAÇÃO NA FARMÁCIA DE OFICINA: ASPETOS … Miranda.pdf · um Formulário Galénico de conteúdo ultrapassado, e fundamentalmente, com uma lacuna de conceitos e critérios
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                            ANÁLISE DA INSERÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ...antigo.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/miranda.pdf · iii Miranda, Raul Figueiredo Carvalho Análise da Inserção
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                            SINTESIS KOMPOSIT KOLAGEN-HIDROKSIAPATIT SEBAGAI …journal.unair.ac.id/filerPDF/Miranda.pdf · Spektrum utama dari kolagen adalah adanya amida I banding yang muncul dari stretching
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                            Maria Margarida Oliveira Miranda Margarida Miranda.pdf · reconhecida do estudo dos mecanismos de transformação terapêutica, existe uma lacuna na investigação no que respeita
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                            EUTROFIZACIÓN, UNA AMENAZA PARA EL RECURSO HÍDRICOru.iiec.unam.mx/4269/1/2-Vol2_Parte1_Eje3_Cap5-177-García-Miranda.pdf · Eutrofización, una amenaza para el recurso hídrico
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                            METODOLOGÍA PARA LA REHABILITACIÓN FÍSICA BASADA EN …roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/2707/1/Manuel Miranda.pdf · Antecedentes de la Fisioterapia y la Rehabilitación en las
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                            Tomo IV - Jorge Miranda.pdf
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                            UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ CENTRO DE CIÊNCIAS ... - Paula Miranda.pdf · paula roberta miranda maringÁ 2017 . universidade estadual de maringÁ centro de ciÊncias humanas,
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                            Sabedoria dos Instintos - Pontes de Miranda.pdf
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                            UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE UNESC …repositorio.unesc.net/bitstream/1/4778/1/RAMON RIBEIRO MIRANDA.pdf · determinado artista em seu espetáculo. A parte autora do processo,
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                            ASOCIACIÓN TRANS-PACÍFICO TPP - CUM LAUDErevistacumlaude.com/assets/2-dossier-perez-miranda.pdf · 2019-08-22 · dossier 5 aspectos ambientales regulados en los recientes tratados
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                            Eduardo Miranda Dept. of Civil and Environmental Engineering …eventos.iingen.unam.mx/SimposioLE/Documentos/Miranda.pdf · 2005-08-17 · Eduardo Miranda Dept. of Civil and Environmental
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                            PLANTEAMIENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO DEL ANÁLISIS ...ru.iiec.unam.mx/3800/1/263-Madrigal-Miranda.pdf · Así como se muestran las condiciones de complejidad de las ciudades y su
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