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PREFACIO 

No contexto atual, em que o mundo, como diria 0 historiador inglés 

Christopher Hill, parece ter virado de “ponta-cabega’, a publicagao desta 

coletaénea sobre ensino de Histéria é extremamente oportuna. 

Antes de mais nada, ha que se destacar o fato desta obra ter se ori- 

ginada de um projeto de extensdo, cujo inicio se deu em 2021, momento 

em que a populacdo mundial comecava a sofrer os impactos da pandemia 

de Covid-19 e a necessidade de isolamento social trazia sérias limitacdes 

no espaco educacional. Pois bem, ao invés de permanecerem inertes diante 

das adversidades impostas pela pandemia, as professoras responsaveis por 

esta obra se dedicaram 4 elaboracdo de um projeto de extensao, visando 

desenvolver acées de formacao, de producao e de divulgacao de proposicées 

didaticas, a partir da articulacao entre histéria local e ensino de Histéria. 

O projeto contou com a participacgao de um publico amplo e diver- 

sificado, composto por estudantes de Pedagogia e de Histéria; docentes da 

Universidade Federal do Parana (UFPR), bem como de outras instituicdes 

que atuam na area de formacao voltada 4 Educacao Basica. A este grupo 

somaram-se nao apenas mestrandos, mestres e doutores interessados na 

tematica Ensino de Histéria, mas também estudantes da Educacdo Basica. 

As reflexGes em torno destes dois eixos tematicos propostos foram 

bastante frutiferas, motivando nao sé o interesse dos participantes pela 

problematizacao de novos temas de pesquisa relacionados 4 historia local, 

mas sobretudo 0 aprofundamento das discussées acerca dos referenciais 

tedrico-metodoldgicos necessarios para a producdo da pesquisa histérica 

nessa area especifica. 

Parte dos resultados dessa exitosa iniciativa estéo expostos nesta 

coletanea, cujos textos constituem importante contribuicdo para profis- 

sionais e alunos que trabalham com o ensino da histéria, e também para 

outros leitores interessados pelas novas abordagens no campo de Historia. 

Nessa perspectiva, a presente publicac4o retine um conjunto de pro- 

posicées didaticas, alinhadas com os pressupostos de que a construcéo 

hist6rica se efetiva a partir dos vestigios dos atos do passado, que devem ser 

problematizados a luz do tempo presente, visando, deste modo, contribuir 

para um ensino mais critico e reflexivo.
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UM BALANCO TEORICO DA HISTORIA LOCAL: 
HISTORIOGRAFIA E ENSINO DE HISTORIA 

Nikita Mary Sukow 

O que é Histéria Local: um recorte tematico? Uma escala de andlise? 

Uma metodologia de ensino e de investigagao histéricos? Sem pretender 

indicar respostas fechadas a tais questionamentos, neste capitulo apre- 

sentamos um panorama das concep¢ées de Histéria Local encontradas na 

historiografia e no campo de estudos do ensino de Histéria. A partir do 

debate tedrico, procuramos estabelecer algumas das principais concepc6es 

que permeiam as discusses sobre a localidade nestes dois campos. 

Resultado de uma investigacdo de mestrado, nossas reflexdes estado 

baseadas na revisdo bibliografica de autores/as classicos que se preocu- 

param com tematica da localidade na pesquisa historica, tais como Pierre 

Goubert (1988) e Raphael Samuel (1990). Ja para discutirmos a presenca e 

os entendimentos de localidade no ensino de Histéria, lancaremos mao do 

dialogo com referéncias do campo de pesquisas em Educagao, tais como 

Selva Fonseca (2008), Maria Auxiliadora Schmidt e Marlene Cainelli (2009). 

Além disso, recuperaremos algumas concep¢ées de Histéria Local encon- 

tradas em propostas curriculares brasileiras a partir da década de 1970. 

Dividido em subitens, inicialmente nosso texto tratara das diferentes 

concepc¢ées e interpretagées da Histdria Local na historiografia, enfatizando 

as perspectivas da Escola dos Annales em seu debate com a Geografia e, na 

sequéncia, as perspectivas oriundas da Histéria Social e da micro-histéria. 

Em um segundo momento, realizaremos um balanco das discusses que 

relacionam o estudo da historia da localidade ao ensino de Historia, desde a 

sua aparicdo enquanto uma estratégia metodolodgica de estudo do meio até 

as reflexes que se debrucam na relacdo entre Historia Local e identidade. 

Por ultimo, trataremos de propor uma concep¢ao de trabalho que perceba 

a Histéria Local em sua relacdo dialética com outras esferas da Historia. 

Pretendemos, a partir deste breve balanco, estabelecer um quadro 

das principais referéncias tedricas que delimitaram o tema de modo a criar 

subsidios para futuras investigacées sobre a relacado Histéria Local, ensino 

e aprendizagem historicos. 
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Histéria Local: estudo dos espacos reduzidos ou estudo das pessoas 

comuns? 

Propor um balanco teérico do que seria a Histéria Local nao parece 

ser das tarefas mais simples, isso porque envolve discussées que ultrapassam 

o campo da Historia, j4 que estamos tratando de limitacées geograficas. Até 

por isso, a propria nogao da localidade acaba se mesclando a outros termos 

comuns no campo da historiografia, tais como micro-historia, Hist6ria da 

Cidade, Historia Regional. 

Em se tratando de uma questao que associa ambas as ciéncias, a Geo- 

grafia e a Historia, as primeiras conceituacées e debates acerca da Historia 

Local, caminham paralelamente a debates que estavam sendo tracados no 

campo da Geografia, a partir das discussdes acerca do determinismo ou 

possibilismo do espaco geografico. Vidal de La Blache (1845-1918), gedgrafo 

ligado a escola possibilista’, escreveu um capitulo para o livro Historia da 

Franca (1875) — organizado por Ernest Lavisse (1842-1922) —, no qual 

mostrava o papel da geografia no desenvolvimento do pais. Esta discussao 

inspirou historiadores franceses de entao, dentre os quais Fernand Braudel 

(1902-1985), um dos principais nomes da Escola dos Annales e da historio- 

grafia ocidental do século XX. 

No classico O Mediterraneo e 0 mundo mediterraneo no tempo de Felipe 

II (1945), Braudel explorava a relacdo meio fisico, espaco e sociedade, 

trazendo as discussées sobre o espaco para o primeiro plano das analises 

historiograficas. Assim, de acordo com Barros (2005), durante a década de 

1950 — quando da chamada Segunda Geragao dos Annales — a relacao entre 

espaco fisico e histéria comeca a adquirir contornos significativos. Inclusive, 

era de praxe as monografias originadas da Escola dos Annales iniciarem-se 

por uma Introduc4o Geografica, seguida da Historia e organizacao social. 

Concomitante a isso, neste periodo, alguns historiadores langcam-se 

ao estudo dos microespacos, os quais entendiam como dotados de maior 

homogeneidade quando comparados aos macroespacos, tanto explorados 

por Braudel e pelos seus seguidores. Segundo Barros (2005), é aqui que surge 

a Histéria Local como uma possibilidade de compreender os detalhes nao 

+ Escola possibilista: escola geografica criada pelo francés Vidal de la Blanche (1845-1918) que entendia o espaco 

geografico como condicionante capaz de criar possibilidades para sua prépria transformacao. Os fenémenos 

humanos, nesta perspectiva, seriam capazes de intervir na transformacao da natureza. Esta escola contrapunha-se 

a outra, denominada Escola Determinista ou alema, de criag4o de Friedrich Ratzel (1844-1904). Nesta, 0 espaco 

geografico era visto como determinante para as condicées de vida e de desenvolvimento dos seres humanos. A 

historia, por esta interpretacdo, também seria determinada pelas condi¢6es naturais. 
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percebidos nas analises macroespaciais. Foi Pierre Goubert (1915-20212), 

historiador também ligado a Segunda Geracao dos Annales, quem ficou 

responsavel por tragar o conceito de Histéria Local e desenvolvé-lo como 

uma metodologia de investigacao na Franca. Segundo o autor, 

Denominaremos historia local aquela que diga respeito a 

uma ou poucas aldeias, a uma cidade pequena ou média (um 

grande porto ou uma capital estao além do ambito local), ou 

auma area geografica que nao seja maior do que a unidade 

provincial comum (como um county inglés, um contado 

italiano, uma Land alema, uma bailiwick ou pays francés) 

(...) A partir, porém, da metade desse século, a histdria local 

ressurgiu e adquiriu novo significado; na verdade, alguns 

chegam a afirmar que somente a histéria local pode ser 

auténtica e fundamentada. (GOUBERT, 1988, p. 70). 

Como a primeira conceituacdo do que seria a Histéria Local, estas 

palavras de Goubert (1988) acabaram por delimitar muito do que se entende 
pelo termo. Levantamentos bibliograficos sobre as discusses de Histéria 
Local revelam como até os dias atuais a proposta de Goubert (1988) é recor- 
rentemente considerada para o entendimento de localidade (SUKOW, 2019). 

Pelo trecho em questao, percebe-se como 0 autor delimitava o conceito de 
localidade a referenciais estritamente politico-geograficos. 

Neste ponto que esta compreensao sofreu criticas, principalmente 

por desconsiderar que uma delimitacdo espacial, nos termos propostos por 
Goubert (1988), é politicamente determinada e nao necessariamente coincide 

com os entendimentos socioculturais das pessoas que habitam aquele espaco. 
Segundo Barros (2005), esta concepcao estritamente espacial do que seria 
o local pode nao funcionar para o estudo de regides geograficas pouco ou 

nada fixas, como € 0 caso da América Latina e outros lugares que passaram 

por processos de colonizacao forcada, ja que as fronteiras espaciais foram 
impostas por pessoas externas aqueles ambientes. Dessa forma, a ideia de 
espaco acaba por ser esvaziada de historicidades, apresentando-se de forma 
rigida e pré-determinada. 

Por outro lado, um entendimento diferente do que seria a Histéria 
Local afasta-se um pouco de compreens6es estritamente geograficas e 
espaciais ao voltar o seu olhar para a histéria das pessoas comuns, aproxi- 
mando-se das discussées encetadas pelos/as historiadores/as da Historia 
Social, sobretudo na década de 1960, quando em A miséria da teoria ou um 

planetdrio de erros (1981), Edward Thompson (1924-1993) pontua a Histéria 
como o estudo da experiéncia de todos os seres humanos no tempo. 
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Dentro de um contexto de politizacdo do fazer histérico, a Historia 

Local assume um novo impulso, pois seria capaz de trazer atonaa hist6ria 

das pessoas comuns, como revela Raphael Samuel (1 990), importante histo- 

riador ligado 4 Nova Esquerda Inglesa. Para ele, a importancia da Historia 

Local deve-se ao seu carater popular ao trazer para a escrita da Historia as 

experiéncias comuns e cotidianas: 

A Historia Local requer um tipo de conhecimento diferente 

daquele focalizado no alto nivel de desenvolvimento nacional e 

da ao pesquisador uma ideia muito mais imediata do passado. 

Ele aencontra dobrando a esquina e descendo a rua, ele pode 

ouvir os seus ecos no mercado, ler o seu grafite nas paredes, 

seguir suas pegadas nos campos. (SAMUEL, 1990, p. 220). 

E no mesmo periodo que na Italia iniciam-se as discuss6es acerca da 

micro-histéria, pela qual a metodologia da pesquisa historica passa a focar 

na analise dos detalhes para a construcao das narrativas histéricas. Com 

as reflexdes de Carlo Ginzburg (1989), entendeu-se que o/a historiador/a 

deveria buscar nos vestigios mais escondidos do passado as explicagoes 

histéricas — o que ficou conhecido como o Paradigma Indicidrio. 

Vale destacar que esta compreensao da localidade como uma possibilidade 

de revelar ora a vida das pessoas comuns, ora o detalhe, surge como uma das 

respostas 4 chamada crise das narrativas mestras pela qual as ciéncias humanas 

passavam nessa segunda metade do século XX. Em contraposicao, buscava-se 

na diversidade uma forma de novas possibilidades de explicacdes historicas. 

Veremos como esta perspectiva adentrou nas compreensoes de Historia Local 

que chegam aos curriculos escolares, sobressaindo-se as concepgG6es mais anti- 

gas oriundas da Geografia. Além dos curriculos, muito do que se produz em 

investigacOes acerca da relacdo Histéria Local e ensino de Histéria aproxima-se 

dessa concepcao de localidade como reveladora da diversidade — 0 que acabou 

por tornar a Histéria Local como uma espécie de novo idolo salvador do ensino 

de Historia na década de 1990, como pontuam Schmidt e Cainelli (2009). 

Histéria Local chega ao ensino: o estudo do meio nos Estudos Sociais 

No campo das discuss6es do ensino, a Historia Local aparece pri- 

meiramente associada a ideia de estudo do meio, algo que segundo Prats 

(2001) encontra-se ja nos classicos da pedagogia tais como O Emilio, de 

Rousseau (1762), no qual o autor apontava a relacdo entre o aprendizado 

e a observacao do entorno. 
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Paralelo aos debates acerca da localidade no campo da historiografia, 

com a Segunda Gerac&o dos Annales, é também na década de 1950, na Franca, 

que o termo “estudo do meio” como 0 estudo do entorno mais préximo, 

adquire um novo impulso, sobretudo com as discuss6es de Roger Cousinet 

(1881-1973). Em resposta a tese de Mabel M. Barker (1925), que apontava 

o estudo do meio como a estratégia pedagégica pela qual o/a estudante, 
por meio da observacao, adquire o conhecimento acerca da realidade que 

o rodeia, Cousinet (1955) amplia esta noc4o acrescentando a importancia 

da experiéncia para a compreensao do entorno e no apenas a observacao 

passiva. Para ele, seria a partir da experiéncia na propria casa, na cidade, 

no pais, vivenciando seus diversos aspectos que o/a estudante adquiriria 

o conhecimento sobre a realidade e o meio real — que, para o autor, nao 

coincide com o meio natural. Vale destacar, nesse sentido, que 0 estudo do 

meio nao se resume ao conhecimento da Geografia e da Biologia do espaco, 

mas também de sua historicidade, e é nesse ponto, afirma, que a Histéria 

Local pode integrar esta estratégia pedagégica. 

Até finais do século XX, a defesa do estudo do meio foi forte, sobre- 

tudo na Franca, quando chegou a compor uma parte importante dos cha- 

mados Estudos Sociais. Para os defensores dessa perspectiva, os estudos 

histéricos deveriam diluir-se no Ensino Fundamental compondo apenas 

uma parte desta disciplina. De acordo com Prats (2001), ao fazerem tais 

afirmac6es apoiavam-se nas teorias piagetianas acerca do desenvolvi- 

mento intelectual da crianca. No momento em que elas se encontram no 

estagio do desenvolvimento concreto, a aprendizagem histérica deve estar 

baseada na localidade mais palpavel, em detrimento da aprendizagem de 
conceitos abstratos: 

No terreno da metodologia, se considerava a histéria do 

meio como o procedimento ideal para trabalhar aspectos 

como a capacidade de inferéncia, formulacao de hipoteses, de 

verificacao, de sintese do conhecimento etc. A aprendizagem 

se baseava na experiéncia direta, considerada como 0 ponto 

de partida de qualquer aquisicao de novos conhecimentos e 

como critério mais basico para comprovar a teoria. (PRATS, 

2001, p. 74, traducao nossa).3 

5 No original: “En el terreno de la metodologia, se consideraba la historia del medio como el procedimiento 

ideal para trabajar aspectos como las capacidades de inferencia, formulacion de hipotesis, de verificacién y de 

sintesis del conocimiento etc. E] aprendizaje se basaba en la experiencia directa, considerada como el punto de 

partida de cualquier adquisicién de nuevos conocimientos y como criterio mas valido para comprobar la teoria”. 
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No Brasil, as discussGes sobre os Estudos Sociais e o estudo do meio 

chegam no bojo das discussdes do movimento escolanovista’, que se opunha 

A visdo tradicional da escola, entendendo-a como o espaco por exceléncia 

de formac4o para a vida cotidiana. Nesse sentido, dialogavam com autores 

como John Dewey (1859-1952), para quem a crianca em estagio inicial de 

formacio sé teria a capacidade de conhecer fatos proximos e, portanto, o 

estudo da localidade deveria ser o ponto de partida da aprendizagem histérica. 

Nos Estudos Sociais, que chegam ao Brasil em 1934, mas so se consoli- 

dam enquanto componente curricular apds a Reforma Curricular de 1971, a 

Histéria Local aparece, portanto, como ponto de partida para a aprendizagem 

histérica e como uma parte integrante das metodologias de “estudo do meio’. 

Uma andlise de orientacées curriculares do periodo, como é 0 caso do Guia 

Curricular para as disciplinas do niicleo comum do estado de Sao Paulo (1975)’, 

indica como a Histéria Local aparece associada a elementos da histéria do 

municipio e, ainda, como um conteudo indicado para o trabalho com as 

criancas da primeira e segunda séries do Ensino Fundamental. 

Os contetidos relativos a tematica da localidade aparecem nos sub- 

temas “A crianca e sua comunidade” e “O Estado em que a crianga vive’, 

nao sendo encontrados nos demais niveis da escolarizacao. Além disso, em 

se tratando de um documento oriundo do periodo ditatorial brasileiro, as 

relacées sociais do entorno da criancga — entendido como comunidade — sao 

apresentadas de forma harménica, ausentes de conflitos. Sem retomar os 

elementos da histéria do municipio e da regiao indicados para os primeiros 

anos da escolarizacdo, a Historia Local aparece de forma isolada dos demais 

momentos da escolarizac4o. Os temas da histéria do municipio nao voltam 

a aparecer e tampouco ha indicag6es para trabalha-los de forma conectada 

as demais escalas de analise. 

Esta organizacao curricular, que como vimos esta associada a teorias 

da pedagogia construtiva e também aos defensores dos Estudos Sociais, 

ficou conhecida como organizag4o por circulos concéntricos. Segundo Selva 

Fonseca (2008), esta forma de organizacdo curricular é tao consolidada no 

6 © movimento da Escola Nova, ou Escola Ativa, ou ainda Escola Progressiva ao Brasil em inicios do século 

XX. De origem suica, ele ganha notoriedade em 1932 com a publicacao do Manifesto dos Pioneiros da Educacio 

Nova, de autoria de, entre outros/as, Anisio Teixeira (1900-1971). Defendiam uma educacao publica, universal e 

gratuita dentro de uma sociedade igualitiria. No campo pedagégico, seguiam a linha construtivista, isto é, enten- 

diam os/as estudantes como seres auténomos/as e capazes de construir seus proprios saberes. O/a professor/a, 

neste entendimento, seria apenas o/a mediador/a desse processo. 

7 Também conhecido como Verdao, tratava-se de um Guia Curricular, elaborado pela Secretaria de Educacao 

do Estado de Sao Paulo, contendo as indicacées para a elaboracdo de planejamentos, contetidos e avaliacées 

para os/as professores/as do estado. 
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Brasil que parece ja ter se tornado uma espécie de contetido universal para 

os anos iniciais de Histéria e Geografia. Para a autora, é como se fosse um 

esquema dado e inquestionavel o que uma breve andlise de propostas cur- 

riculares, seja da década de 1970 ou de 2010, facilmente encontradas, nos 

levam a concordar. Fica nitido, entao, como a ideia de uma aprendizagem 

historica que parte da Histéria Local, encontrada até em curriculos mais 

atuais, possui uma longa trajetdéria no ensino de Histéria brasileiro 

Pelo estudo do meio e pelos Estudos Sociais, entao, compreendemos 

uma das perspectivas que relacionam a Histéria Local ao ensino e apren- 

dizagem historicos. Vale destacar que tais perspectivas coincidem com 
ideias também presentes no campo historiografico, em um momento que 

a Historia e a Geografia aproximavam-se e levantavam as potencialidades 

do conhecimento do mais prdéximo e concreto. Contudo, assim como no 

campo da historiografia, outras formas de encarar a relacdo entre Histéria 

Local e ensino de Histéria podem ser levantadas, como veremos adiante. 

Historia Local, cidadania, pluralidade e identidade 

Outro entendimento da relacdo Histéria Local e ensino de Histoéria 

esta ligado ao seu potencial politico — ja visto no debate historiografico 
— ao revelar as diversidades e as histérias das pessoas comuns, proximas 

da realidade dos/as estudantes. No entendimento dos/as pesquisadores/ 
as que defendem esta perspectiva, como Sénia Nikitiuk (2002), isso aju- 
daria a desenvolver nocées de pertencimento 4 comunidade, 0 que traria 

como resultado uma formacdo mais cidada. Para a autora, “reconstruir 

a historia da localidade era preciso pois, s6 quem conhece a histéria é 

capaz de lutar, de ser gente, de se sentir sujeito, de transformar” (NIKI- 
TIUK, 2002, p. 5). 

E no contexto da redemocratizacio e da volta da Histéria como dis- 

ciplina aut6noma, ja nado mais como um componente dos Estudos Sociais, 
que tal debate ganha impulso. Importantes tedricas do ensino de Histéria 

no Brasil, tais como Arlete Gasparello (1997), Circe Bittencourt (2004), 

Joana Neves (1997), Maria Auxiliadora Schmidt e Marlene Cainelli (2009) 

reforcaram o potencial transformador da Histéria Local ao trazer a tona 

uma concepcao plural e mais diversa da Histéria, o que fortaleceria as 

identidades dos/as jovens estudantes ao trabalhar com seus cotidianos e 
experiéncias vividas. 

Para Nikitiuk: 
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A junio da histéria local como eixo curricular a historia 

local como estratégia pedagégica s6 traz vantagens e ampliaa 

compreensao de diferentes formas do conhecer, do trabalho 

com 0 vivido e da reflex4o sobre as atividades cotidianas 

[...] a formacdo continuada pela via da histéria local leva 

a historicizar a vida, presentificar o tempo, ressignificar o 

cotidiano e exercitar a cidadania. (NIKITIUK, 2002, p. 8). 

Na mesma linha de pensamento, Schmidt e Cainelli (2009) defendem 

o ensino da Histéria Local como uma forma de superar concepg6es homo- 

géneas da Historia e promover as identidades individuais. Para as autoras, 

além de desenvolver nocées como as de patriménio e pertencimento, 

O estudo com a Histéria Local ajuda a gerar atitudes inves- 

tigativas, criadas com base no cotidiano do aluno, além de 

ajudd-lo a refletir acerca do sentido da realidade social; 

Como estratégia pedagégica, as atividades com a historia 

local ajudam o aluno na andlise dos diferentes niveis da 

realidade: economico, politico, social e cultural; O trabalho 

com espacos menores facilita o estabelecimento de continui- 

dades e diferencas com as evidéncias de mudangas, conflitos 

e permanéncias; O trabalho com a histéria local pode ser 

instrumento idéneo para a construcao de uma histéria mais 

plural, menos homogénea, que nao silencie a multiplicidade 

de vozes dos diferentes sujeitos da Historia. (SCHMIDT; 

CAINELLI, 2009, p. 139). 

Nota-se como nesse momento as discussdes em torno da localidade 

aproximam-se do debate da cidadania e da diversidade, bastante em voga 

no campo da educagdo como um todo e que se refletiu na elaboracao dos 

Parametros Curriculares Nacionais (1997), justamente um documento 

simbolico do retorno da Histéria enquanto disciplina aut6noma. 

Neste documento, embora ainda figure como um contetido apenas 

dos anos iniciais, a Historia Local aparece muito mais associada as con- 

cepcées discutidas neste subitem, j4 que traria possibilidade de trabalhar 

a diversidade no tempo e no espaco. Palavras como mudangas, diferencas, 

diversidade, rupturas, aparecem associadas ao estudo da localidade, como 

podemos perceber em um trecho selecionado dos objetivos para o ensino 

de Hist6éria do primeiro ciclo: 

Reconhecer algumas semelhangas e diferen¢as sociais, eco- 

ndémicas e culturais, de dimensdo cotidiana, existentes no seu 

grupo de convivio escolar e na sua localidade; reconhecer 
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algumas permanéncias e transformacoes sociais, econémicas 

e culturais nas vivéncias cotidianas das familias, da escola e 

da coletividade, no tempo, no mesmo espaco de convivéncia. 

(BRASIL, 1997, p. 39-40). 

Reforcando ainda esta concepcao, um levantamento das pesquisas 

que relacionavam ensino de Hist6éria e Histéria Local no Brasil indicou 

como quase metade dos artigos publicados entre 1990-2018 associavam 

a ideia do ensino de Histéria Local ao desenvolvimento de nocées como 

diversidade, cidadania, pluralidade e identidade (SUKOW, 2019). Portanto, 
fica nitido como esta relacéo vem sendo explorada desde meados da década 
de 1980 e como tem sido uma tendéncia das concep¢6es acerca da Histéria 

Local no Brasil. 

Quando observamos propostas curriculares mais recentes, como é0 

caso da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (2017) a Histéria Local 

também aparece associada a ideia de superacdo de uma historia homoge- 

neizadora. Neste documento, ela aparece também como 0 ponto de partida 
para a formagao das identidades histéricas: 

[...] do 1° ao 5° ano, as habilidades trabalham com diferen- 

tes graus de complexidade, mas o objetivo primordial é 0 

reconhecimento do “Eu’, do “Outro” e do “Nés”. Ha uma 

ampliacao de escala e de percep¢do, mas 0 que se busca, de 

inicio, €é o conhecimento de si, das referéncias imediatas 

do circulo pessoal, da nocgéo de comunidade e da vida em 

sociedade. Em seguida, por meio da relacao diferenciada 

entre sujeitos e objetos, é possivel separar o “Eu” do “Outro”. 

Esse é 0 ponto de partida. No 3° e no 4° ano contemplam-se 

a nocao de lugar em que se vive e as dinamicas em torno da 

cidade, com énfase nas diferenciagées entre a vida privadae 

a vida publica, a urbana e a rural. Nesse momento, também 

sdo analisados processos mais longinquos na escala tem- 

poral, como a circulacdo dos primeiros grupos humanos. 

Essa andalise se amplia no 5° ano, cuja énfase esta em pensar 

a diversidade dos povos e culturas e suas formas de orga- 

nizacdo. A nocao de cidadania, com direitos e deveres, e 0 

reconhecimento da diversidade das sociedades pressupdem 

uma educagio que estimule 0 convivio e 0 respeito entre os 

povos. (BRASIL, 2017, p. 404). 

A relacdo ente o ensino da Histéria Local nas aulas de Histéria e a 

formacao das identidades nado é uma novidade trazida pela BNCC (2017). 

Ja na década de 1990, concomitante aos debates acerca da cidadania e da 
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pluralidade, Joana Neves (1997) publicou um ensaio no qual defendia a 

importancia do estudo da localidade pelo seu papel na construcao das iden- 

tidades. Segundo a autora, assim como 0 passado e o presente conformam 

nossas visoes da Histéria, a relacdo ente o geral e 0 local também atribuem 

sentidos a forma pela qual olhamos o passado: 

Cada local é sempre o recorte de uma realidade mais ampla 

que o contextualiza e aquilo que se entende por geral, é 

o somatério de realidades locais que se relacionam por 

meio de processos mais amplos e abrangentes. O local, 

fora de um contexto geral, é apenas um fragmento e o 

geral, sem o respaldo das realidades locais, ¢ apenas uma 

abstracdo; e, neste caso, ambos estarao destituidos de 

sentido. (NEVES, 1997, p. 22). 

Um ensino de Histéria focado na formacao da identidade social, 

continua Neves (1997), deveria ter como foco a superacao tanto do univer- 

salismo e do eurocentrismo quanto do bairrismo e do localismo. Entender 

que nossas identidades se conformam a partir do local e do presente, sem 

desconsiderar sua relacdo com o geral e o passado, possibilitaria um conhe- 

cimento histérico movido pela acdo e transformacao da realidade: 

Pode-se concluir que o elo de ligacao entre a histéria local, ou 

ahistéria, simplesmente, e a identidade social, ou o conjunto 

de acdes humanas que a expressam é, nada mais, nada menos 

do que a politica, entendida como a forma de agir dos seres 

humanos vivendo em sociedade, que é, alias, a unica forma 

de existir. (NEVES, 1997, p. 26). 

A relacdo entre 0 local e a formacao das identidades também foi 

explorada na investigacao de Geyso Germinari (2010), quando buscou 

compreender quais elementos da historia da cidade de Curitiba estavam 

presentes na consciéncia histérica dos/as jovens escolarizados/as do munici- 

pio e como tais elementos conformavam a construcao das suas identidades. 

A partir da analise dos dados recolhidos, o autor concluiu que: 

A relacdo dos jovens com passado da cidade [...] se sustenta 

em critérios praticos, matizados pelo discurso e valores de 

um determinado projeto de cidade associado 4s ideias da 

“cidade modelo, planejada, exemplar, europeia, de primeiro 

mundo”, Tal compreensido sobre a cidade, como a investigacéo 

aponta, sofre influéncia da midia e do proprio processo de 

escolarizacao. (GERMINARI, 2010, p. 152-153). 
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Ou seja, a imagem da cidade modelo, forjada na década de 1990 e 

amplamente trabalhada nos conteudos de Histéria Local do municipio, 
influenciou a forma pela qual estes jovens entendiam suas identidades e 

seu lugar de pertencimento no mundo, o que por consequéncia também 

condicionava as formas pelas quais interpretavam o passado da cidade. A 
partir de uma investigacdo empirica, Germinari (2010) chegou 4 mesma 

reflexao de Neves (1997): a forma pela qual se discute a Histéria Local em 

sala de aula contribui para a formacao das identidades dos estudantes, é af 

que reside a sua importancia fundamental. 

As propostas curriculares discutidas também reforcam essa impor- 

tancia, contudo, elas se contradizem ao aprisionar a Histéria Local apenas 

nos anos iniciais. Ora, se a identidade se forma a partir do presente e do 

local, por que seu estudo é relegado apenas a este periodo de escolarizac4o? 

Durante os outros momentos, ela perde a sua importancia ou a identidade 
passa a ser formada apenas a partir de outros referenciais? 

Nao pretendemos com estes questionamentos colocar a Histéria 

Local como o tinico referencial formador das identidades. Como ressalta 

Neves (1997), é na relacao entre o geral/universal e o particular/local que 
entendemos nossa forma de olhar o passado e compreender nossas iden- 
tidades. E nesta relagao dialética que focaremos a seguir. 

O local como particularidade do universal 

Neste subitem, nao nos deteremos sobre uma corrente historiografica, 

tampouco sobre uma escola de interpretacaéo, mas sim lancaremos mio de 
alguns debates do campo das ciéncias humanas que nos permitem pensar 
e compreender a realidade. Propomos aqui uma concep¢ao que entenda 
o espaco local e o espaco geral como aspectos de uma mesma totalidade. 

A categoria de totalidade tem sido discutida sobretudo por intelectuais 
de cunho marxista que entendem a realidade enquanto um todo estruturado. 
Por esta nogao, a realidade apresenta-se a partir da formacao de varias cama- 
das que se relacionam entre si de forma dialética e, portanto, em constante 
movimento. Karel Kosik (2002), na esteira do pensamento marxiano de autores 

como Gyorgy Lukacs (1885-1971), preocupou-se em entender como a realidade 

poderia ser explicada a partir desta relacdo dialética entre o todo e as partes: 

A compreensiao dialética da totalidade significa nao sé que 

as partes se encontram em relacdo de interna interacgdo e 

conex4o entre sie com 0 todo, mas também que 0 todo nao 
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pode ser petrificado na abstracao situada por cima das partes, 

visto que 0 todo se cria a si mesmo na intera¢ao das partes. 

(KOSIK, 2002, p. 50). 

Nesse sentido, supera-se uma compreensao da realidade e da historia 

como uma somatoria de fatos desconexos entre si, como a organizacao das 

propostas curriculares que analisamos levam acrer. De outro lado, também 

descarta a historia enquanto uma entidade generalista e abstrata, na qual 

as particularidades sao inexistentes ou pouco importantes 

Dentro desta perspectiva, podemos olhar para a Historia Local como 

a particularidade da totalidade. Ela contribui para a formacao de nossas 

identidades e compreens6es do passado, mas nao se apresenta de forma 

isolada das outras camadas que comp6em a realidade, isso porque o par- 

ticular ndo existe e nao se estrutura isoladamente sem relacionar-se com 

as outras esferas de explicacao da realidade. Desconsiderar essa reflexao 

nos levaria a cair no que Prats (2001) denominou de um ensino de Historia 

e uma historiografia como uma “sopa de anedotas’, ou seja, uma série de 

acontecimentos ou pequenas histérias desconexas entre si que estariam 

apenas aparecendo em um mesmo pano de fundo. Em tempos como os quais 

vivemos no atual estagio capitalista, considerar a realidade apenas dentro de 

nosso local mais préximo pode chegar a extremos como 0 etnocentrismo € 

endossar discursos xenéfobos (SCHMIDT; CAINNELLI, 2009). 

Por outro lado, a Historia Local nao pode ser deixada de lado, justa- 

mente porque traz estas perspectivas nao homogeneizadoras da Historia e 

conforma nossas identidades a partir daquilo que mais particular temos. Em 

um mundo de tendéncias globalizadas e da uniformizacao total capitalista, 

entender o passado do nosso lugar e nossas culturas proprias, é fundamen- 

tal para vislumbrarmos um mundo diferente. Aceitar esse argumento nao 

significa negar o universal, nem tampouco supera-lo, ja que partimos de 

uma compreensdo dialética da realidade. 

Para o historiador e tedrico da Didatica da Histéria alemAo, Jérn 

Riisen (1997), precisamos de uma compreensao histérica, e de um ensino 

de Histéria, que compreenda as multiplicidades de historias e nao uma 

Historia Gnica. Contudo, para nao cairmos no relativismo total, tao caro as 

perspectivas pés-modernas, é preciso que saibamos reconhecer aquilo que 

de universal esta contido no particular e vice-versa, “necessitamos de uma 

concepcao de historia que corresponda a experiéncia atual do mundo uno, 

que se integra cada vez mais” (RUSEN, 1997, p. 95). S6 alcangaremos esta 
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unidade, afirma, ao encontrarmos os valores admitidos como universais 
no procedimento metddico da interpretacao histérica. O autor alega que 

apenas um valor universal reconheceria a multiplicidade de perspectivas e 

a diferenca, “penso no principio normativo do reconhecimento reciproco 
da diferenca na vida humana” (RUSEN, 1997, p- 96). 

Consideracoes finais 

Ao tragarmos um panorama das reflexGes acerca da Histéria Local, 

fica nitido como tal tema é capaz de levantar diferentes debates ainda 

depois de tanto tempo. Um estudo sobre a Histéria Local revela, nesse 

sentido, como o proprio movimento da historiografia se da no caminhar do 

tempo. As transformac¢oes politicas, sociais e culturais do mundo alteram 

as compreensoes hist6éricas: se em um primeiro momento a Historia Local 

aparece associada a uma ideia rigida de localidade, logo na sequéncia ela 

revela as potencialidades politicas e de transformacao de voltarmos nosso 
olhar para a especificidade. 

Nao diferente acontece ao observarmos a relacdo entre Histéria Local 

e ensino de Histdria, que acompanha os movimentos da historiografia, 

como as pesquisas do campo revelam. Ao mesmo tempo, as formas pela 
qual a Histéria Local é entendida na escola também caminham conforme as 

condic¢ées politicas e culturais de cada periodo. Durante a ditadura, temos 

uma Hist6ria Local que enaltece os grandes homens do municipio, aproxi- 

mando-se de uma ideia de “ajustamento ao meio”. Na reabertura politica, a 

Histéria Local aparece associada a formacao cidada e aos debates sobre as 

identidades — tdo caros as ciéncias humanas até os dias atuais. 

Contudo, uma observacao é valida de mencionar quando nos dete- 

mos sobre o papel da Histéria Local no ensino de Histéria. Nos ultimos 40 

anos, pouco ou nada mudou na interpretacao do porqué se deve estudar a 

localidade nas aulas de Histéria. Embora seja indiscutivel sua importancia, 

como a bibliografia e as propostas curriculares revelam, por que ainda se 

mantém a Histéria Local como um contetido apenas dos anos iniciais? Por 

que, mesmo depois do avanco das pesquisas sobre a aprendizagem histérica 

de criangas, ainda se considera apenas o local como o ponto de partida por 

exceléncia das suas aprendizagens? Por ultimo, sendo o Brasil um pais de 

dimensées continentais, com referéncias sécio-histérico-culturais diversas, 

por que nao pensar em uma proposta curricular que utilize a relacgdo entre 

0 nacional e o local nas explica¢ées histéricas? 
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Admitindo que as consciéncias histéricas dos/as estudantes e, por- 

tanto, suas identidades, se formam na relacao dialética entre o particular 

e o universal, os questionamentos apresentados anteriormente se fazem 

necessarios, tanto nas discussdes do campo de investigacées do ensino de 

Historia, quanto nos debates curriculares e formac6es pedagégicas. 
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HISTORIA LOCAL: POSSIVEIS DIALOGOS ENTRE 
TEORIA E PRATICA 

Cristina Elena Taborda Ribas 

Geraldo Becker 

Ana Claudia Urban 

O objetivo deste capitulo é apresentar um didlogo sobre o processo de 

ensino e aprendizagem relacionado a Histéria Local. Para tanto, utiliza-se de 

elementos da teoria do curriculo e se pauta na teoria da consciéncia histérica 
de Jérn Riisen, bem como nos estudos sobre a cultura escolar. Visando contri- 
buir para o conhecimento da histéria, memoria e identidade(s) dos diferentes 

espacos e sujeitos, este didlogo sera articulado a uma pesquisa desenvolvida 
acerca da teoria da consciéncia histérica sobre os sentidos atribuidos por 
estudantes do Ensino Médio a histéria da cidade de Curitiba-PR. Este dia- 
logo busca apresentar outras proposi¢ées do ensino da Histéria Local para 
além daquelas postas pela tradicdo historiografica, que por muitas vezes sao 
perpetuadas e acabam por naturalizar narrativas ditas oficiais. 

Teoria do Curriculo e Cultura Escolar ® 

Ao se estabelecer relacgdo entre a teoria do curriculo ea cultura escolar, 

€ possivel trazer muitos aspectos que estao presentes nos amitides deste 
ambiente diverso. Por isso, buscou-se estabelecer, nesse momento, um 

recorte a fim de trazer para a discussao alguns apontamentos no que tange 
a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, diante da amplitude 

dessa etapa de ensino, mas que se fazem necessarios e jA estao presentes 

no curriculo escolar, entretanto, por algumas vezes, pouco explorado — a 
proposta de estudo da Historia Local. 

A partir da consideragao das teorias de curriculo, as quais possuem 
vertentes diferentes e especificas, mas que se adota neste capitulo a proposta 

da teoria critica, que, conforme aponta Silva (2010, p. 16), estado ligadas A 

relacdo de poder ao privilegiar um tipo de conhecimento e nao outro, em 

que “entre multiplas possibilidades, uma identidade ou subjetividade como 

* As questées relacionadas ao curriculo ea cultura escolar, fazem parte da tese de doutorado de Cristina Elena 

Taborda Ribas, intitulada provisoriamente como “A influéncia da Base Nacional Comum Curricular na forma¢io 

de estudantes do Ensino Médio”. 
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sendo a ideal” tem tal relacao. E justamente por estar em meio a esse campo 

de interesses e selecées, a fim de que se haja possibilidade de consenso, de 

fatores hegemdnicos que serao privilegiados dentre as caracteristicas de 

conhecimento, é 0 local também de possibilidade de agao de professores 

quanto a selecdo de elementos da cultura, voltados a interesses e nocées locais. 

Por meio da relacdo entre saber, identidade e cultura, as teorias criticas 

do curriculo estio envolvidas e proporcionam que outras subjetividades 

e interesses possam ser desenvolvidos, a fim de romper com as propostas 

e ideias hegemOnicas dominantes que estao presentes no recorte cultural 

curricular oficial. Dessa forma, é possivel, articulando o conhecimento 

cientifico e epistemoldgico, proporcionar a andlise da pratica social dentro 

de sala de aula, com base na contraposicdo as ideias pragmaticas, muitas 

vezes impostas pelas teorias tradicionais do curriculo. 

Alguns questionamentos vao em busca de respostas especializadas ao 

que se refere 4 tematica de curriculos, buscando compreender as finalidades 

do estudo voltado as massas estudantis, em que proporcao se definiram 

os objetivos de uma educa¢ao escolarizada, com quest6es sobre “formar 

o trabalhador especializado ou proporcionar uma educagao geral, acadé- 

mica, 4 populag4o” (SILVA, 2007, p. 22), cabendo assim a escola um papel 

da socializacao do conhecimento cientificamente sistematizado. 

Diante da relacdo curriculo, cultura e identidade, volta-se um olhar 

mais atento ao sujeito desse ambiente escolar que esta em fase de escolari- 

zacao. As relacées de cultura presentes ao seu entorno passam a ser objetos 

de estudo do planejamento escolar, pois como afirma Forquin (1992), a 

medida que se realizar a selecdo cultural, o recorte daquilo que vai perma- 

necer nos curriculos e manuais escolares, deve ser visualizado pelo campo 

temporal, em que essa heranca do passado esta relacionada ao presente, ou 

seja, sao quest6es que estdo interligadas e nao se dissociam e que devem ser 

contextualizadas (FORQUIN, 1992, p. 30-31). 

Assim, 0 uso da Histéria Local tem como objetivo essa relagaéo tem- 

poral e de proximidade contextual junto aos estudantes, a partir de fontes 

histéricas relacionada ao contetido histdrico, que séo apresentados aos 

estudantes e analisados por eles a fim de realizarem a literacia histérica, 

ou seja, a forma de interpretar o mundo, fundamentado nestas fontes 

selecionadas, proporcionando uma dimensao de sentido historico. A 

construcdo de um curriculo mais humanizado, pautado no senso critico, 

tendo como centro os sujeitos da Educacao Basica, preocupa-se com a 

44 

ENSINO DE HISTORIA: CONTRIBUICOES A PARTIR DA HISTORIA LOCAL 

perspectiva de uma anélise cultural local, um olhar atento também para 

a sua propria histdria, entendendo esses sujeitos como fruto deste meio 
e pertencente a ele. 

Com as devidas considerag6es sobre os principios da teoria do cur- 

riculo e da cultura escolar apresentados, 0 passo seguinte é apresentar 

um estudo sobre a teoria da consciéncia histérica, de Jérn Riisen, relativa 

as operacdes mentais de constituicado de sentidos do tempo, por meio de 

uma pesquisa desenvolvida com estudantes do Ensino Médio relacionado 

x historia da cidade de Curitiba-PR. 

A teoria da consciéncia historica de Jorn Riisen 

A formagao do pensamento histérico e as razdes de sua existéncia, 

relacionadas a vida pratica dos homens, sAo quest6es epistemoldgicas 

discutidas pela teoria da consciéncia histérica delineada por Jérn Riisen 
(2001-2010). 

De acordo com este autor, a consciéncia histdrica é constituida de 

situacGes genéricas e elementares da vida pratica dos homens, como expe- 

riéncias e interpretagdes do tempo, e por serem fendmenos comuns do pen- 

samento histérico operado por qualquer homem, produzem determinados 

resultados cognitivos (RUSEN, 2010, p. 55-57). Desta forma, é por meio 

de um pensamento genérico e elementar que o homem deve interpretar 

o mundo e a si mesmo, orientando intencionalmente sua vida pratica no 

tempo, Germinari corrobora com esta teoria ao afirmar que: 

Essa concep¢do fundamenta-se no pressuposto de que o 

homem precisa agir intencionalmente para poder viver 

e que essa intencionalidade o define como um ser que 

precisa ir além das suas circunstancias e condicées dadas, 

isto é, o homem somente pode viver no mundo, na relac4o 

consigo mesmo, com os outros homens e com a natureza, 

se nao tomar o mundo e a si mesmo como dados puros, 

mas interpreta-los de acordo com suas intencées. (GER- 

MINARI, 2010, p. 48). 

Portanto, ao se relacionar no mundo com os outros seres humanos e 

consigo mesmo, o homem deve interpretar e agir intencionalmente, trans- 

pondo pela acdo as condi¢ées dadas a ele e a seu mundo a cada momento. 

Riisen (2010, p. 57) comenta que existe um “superavit intencional do agir 

humano” que se manifesta quando, pela agdo intencional, o homem supera 
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os obstaculos presentes no seu cotidiano, ou seja, a superacao da “caréncia 

estrutural do homem’”, quando, ao satisfazer determinadas caréncias, sao 

produzidas novas caréncias, gerando assim novas interpretacoes. 

A partir da relacao entre a experiéncia do tempo e a intencao no 

tempo, pode-se pensar em dois tipos de consciéncia do tempo, a primeira, 

“orientacao do agir (e do sofrer) humano no tempo’, se realiza quando o 

homem articula as experiéncias e intenc6es relativas ao tempo € organiza as 

intencdes determinantes de seu agir “conformes coma experiéncia do tempo’, 

ou seja, interpretando as experiéncias do tempo (RUSEN, 2010, p. 58-59). 

A segunda, “constituigao de sentido da experiéncia do tempo’, rela- 

cionada ao processo de interpretacdo das experiéncias no tempo em relagdo 

“As intencées do agir e, enquanto interpretadas, inserem-se na determinacao 

do sentido do mundo e na auto-interpretacao do homem, parametros de 

sua orientacdo no agir e no sofrer” (RUSEN, 2010, p. 59). 

Desta forma, ao orientar-se no tempo e dar sentido a experiéncia do 

tempo por meio de uma relacdo de continuidade entre passado, presente 

e futuro, o homem interpreta as mudangas temporais do mundo e de si 

mesmo, e explica a realidade vivida e o agir nessa realidade. 

Ainda para Riisen (2011, p. 79-80), essa orientacao se da ao aproximar 

as trés dimensées temporais por meio da mem6dria, pois 0 ato de “rememo- 

rar é um ato de dar sentido ao tempo’, desse modo, é mediante a memoria 

que “o passado se torna presente de modo que o presente ¢ entendido e 

perspectivas sobre o futuro podem ser formadas”. 

A forma linguistica vista e descrita para explicitar didaticamente essa 

consciéncia e promover um aprendizado histérico, por meio da constru¢ao de 

sentido sobre a experiéncia do tempo, éa narrativa histérica (RUSEN, 2011, Pp. 

43), Para Riisen (2011, p. 59) essa é uma “competéncia especifica e essencial da 

consciéncia historica” e uma habilidade de dar sentido ao passado por meio dos: 

[...] trés elementos que constituem juntos uma narracao his- 

torica: forma, contetido e funcao. Em relacdo ao conteudo, 

pode-se falar de “competéncia para a experiéncia histérica”; 

em relacdo a forma, de “competéncia de interpretacao histo- 

rica”; e em relacdo a fungao, de “competéncia para a orientacao 

histérica”. (RUSEN, 2011, p. 59). 

Ainda segundo Riisen (2011, p. 43-44), a “unidade do aprendizado 

histérico em suas complexas referéncias a desafios do presente, experién- 

cia do passado e expectativa de futuro encontra-se resolvida na estrutura 
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narrativa deste trabalho de interpretacao’, ou seja, ao interpretar o tempo 
por meio da troca de experiéncias no convivio social e familiar, ocorre o 

aprendizado, mas € muito abrangente. O guia desse caminho é a tradicao 

social e familiar, porém é na relagéo com a experiéncia escolar que o valor 

desse conteudo é criado, pois é 14 que se tem acesso as experiéncias do 
passado sob a forma de um determinado legado que é 0 legado historiogra- 

fico, mesmo que fragmentado. Para Martins (2014, p. 45) a historiografia 

é extremamente importante para a formacado da consciéncia histérica e do 

pensamento histérico, pois é ela que “p6e os parametros de admissibilidade 
do que, metddica e comprovadamente, poderia e deveria ser aceito como 

explicacdo histérica do acontecido.” 

Desta forma, ao interpretar o tempo por meio da troca de experiéncias 

no convivio social, familiar ou escolar, ocorre o aprendizado histérico, e 0 

individuo, a partir da narrativa historica, explicita didaticamente o processo 
mental de formacao da consciéncia histérica. 

Com as devidas consideragées sobre os principios da teoria da cons- 

ciéncia histérica, o passo seguinte sera discutir a atribuicdo de sentido ao 
tempo eo significado para a compreensao do mundo em seu espaco temporal. 

A constituicao de sentido como fundamento da formacio da 

consciéncia historica 

Para entender o desempenho mental do pensamento histérico, baseado 

na constituicdo de sentido’ dedicada a experiéncia do tempo, e, a partir dai, 

compreender significativamente o mundo em seu espaco temporal, faz-se 
necessario um estudo mais aprofundado desses processos. 

Segundo Martins (2011), o ser humano busca atribuir sentido a seus 

atos, tanto no plano intencional, por meio de ideias e valores, quanto no 

plano interpretativo, quando o individuo estabelece um sentido plausivel 

para a memoria enraizada e para a memoria critica. Chamada convencio- 

nalmente de consciéncia histérica, a memoria enraizada reine os elementos 

que dao forma a identidade, e com estes os individuos elaboram e estru- 

turam o “tempo da experiéncia vivida em tempo refletido, como histéria” 

(MARTINS, 2011, p. 9). Nesse processo é fundamental o elemento refle- 

Xivo, pois é ele que institui o carater histdérico da “consciéncia da acéo no 

tempo (passado, como presente ou futuro)’, nesse seguimento, os processos 

9 = : : . = : raat 
A concepgao de sentido ao qual se baseia esta discussao esta pautada nos principios antropoldgicos do pen- 

samento histérico de Jorn Riisen. 
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educacionais, tanto formais quanto informais, sao decisivos no processo de 

constituicao dessa consciéncia. Para este autor, a memoria, ao ser recolhida 

e aprendida, torna-se objeto de critica, uma critica reflexiva que para ele 

pode ser chamada de metarreflexiva: 

Porque nesse processo educacional, em primeira linha, o 

agente é confrontado com a experiéncia direta da vida pra- 

tica no tempo, que se pode denominar experiencia imediata 

individual. Esse individuo se defronta também, entretanto, 

com o estoque acumulado de reflexGes sistematizadas, orga- 

nizadas em conceitos de segunda ordem, de natureza mediata, 

obtidos pelo aprendizado, pelo contato, pela convivéncia, pela 

tradicao. Ao lidar com esses conceitos, 0 individuo reflete 

em um metanivel, uma vez que pode contrastar as tradicgdes 

que encontra com a experiéncia imediata e com os conceitos 

que elabora, mediatamente, sobre as mesmas vivéncias de 

tempo histérico objeto dos conceitos propostos, ensinados, 

veiculados, mediados por terceiros. Esses terceiros podem 

ser tanto os demais individuos com que se convive de modo 

espontaneo quanto os que atuam nos processos educacionais 

formais do ensino de Histéria, por exemplo, em meio escolar, 

(MARTINS, 2011, p. 50-51). 

Nessa perspectiva, ha um “estor¢o pertinaz por construir um tempo 

histérico em que a existéncia e a acdo possuam e produzam sentido’, Desta 

forma, “o sentido geral atribuido 4 memoria historica ou construido por ela” 

desempenha um papel fundamental de constituicao de identidade, tanto 

individual, quanto coletiva. (MARTINS, 2011, p. 50). 

Os procedimentos mentais da constituicao de sentido do pensamento 

histérico se baseiam no exercicio mental de interpretagao da experiéncia 

temporal, que, segundo Riisen (2015, p. 42), pode ser “desmembrada em 

quatro componentes naturalmente interdependentes, mais ainda imbricados: 

experiéncia ou percep¢ao, interpretacao, orientacao € motivacdo”. Ainda para 

este autor, essas operagGes podem ser retratadas numa sequéncia temporal: 

[...] a geracdo histérica de sentido é posta em movimento, 

inicialmente, pela experiéncia de uma mudanca temporal. Essa 

mudanca poe em questdo o ordenamento da vida dos sujeitos 

humanos e carece, por conseguinte, em uma segunda etapa, 

de interpretagao. Essa interpretacao se insere, em uma terceira 

etapa, na orientacdo cultural da existéncia humana, em seu 

ordenamento. No quadro dessa orientagao, a irritacao, cau- 

sada pela experiéncia das mudangas temporais perturbadoras, 
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pode ser controlada. Da experiéncia interpretada do tempo 

podem surgir, no quadro mesmo da orientacao, motivagées 

para o agir humano. (RUSEN, 2015, p. 43, grifo do autor). 

Ou seja, na primeira, 0 trabalho intelectual busca na diferenca e na 

ruptura temporal atribuir significados, e por meio da rememoracao de 

experiéncias histéricas passadas, diferenciar as suas ac6es presentes, arti- 

culando acao e temporalidade. Seu significado esta na diferenga temporal, 

motivando o “pensamento histérico a pensar a relacdo entre o tempo dis- 

tante e o tempo presente vivaz, enquanto contexto abrangente da histéria” 
(RUSEN, 2015, p. 44-46). 

Na segunda, a experimentacao da diferenciagdo temporal precisa 

ser interpretada, ou seja, é a competéncia de interpretar a experiéncia no 

tempo. Seu significado esta relacionado a ler e entender o passado, dando 

aos fatos significado histérico, fazendo diferenciagdes sobre 0 que é e 0 que 

nao é importante, descobrindo interesses e motivagdes em determinados 

contextos histéricos, ao interpretar a diferenca temporal “a experiéncia 

hist6rica pode inserir-se com eficdcia na orientacao existencial dos homens” 
(RUSEN, 2015, p. 46-47). 

A terceira operagao mental se da mediante a interpretacdo da experién- 

cia histérica, tornando-se assim saber histérico. A partir desse momento, a 

interpretacao passa a fazer parte do cenario cognitivo humano, podendo ser 

acessada para a orientacao da vida pratica, servindo nao sé para que o homem 

compreenda a temporalidade do mundo, mas a sua prépria identidade, pois 

€ essa orientacao que lida com o eu humano no campo de sua temporalidade, 

conferindo no “fluxo do tempo em que se encontra e com o qual tem de lidar, 

um ponto de referéncia que torna possivel a vida — vida coma qual o eutem 

sempre de se haver, a cada instante” (RUSEN, 2015, p- 47-48). 

A quarta operagao mental esta ligada as orientacdes culturais e seu 

prolongamento até a dimensao da mentalidade humana, formando motivacées 

para o agir. Nesta dimensao, o saber histérico possui uma atribuicado cada 

vez mais pratica, podendo, pela emocao, pela autoafirmacao de individuos e 

comunidades, cometer atos em nome de uma identidade articulada nacional- 

mente. Nesse sentido, “o saber histérico pode ser utilizado como prevengao 

contra abusos e para motivar a vontade de mudar” (RUSEN, 2015, p. 49). 

Ao articular essas quatro atividades pelo sentido, o homem inter- 

preta a si mesmo e compreende o mundo em que vive em sua dimensdo 
: ce 2 2 4s 

temporal, ou seja, “sentido é€ 0 critério fundamental, com 0 qual o homem 
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tanto regula sua relacdo para consigo mesmo e para com OS outros, quanto 

decide sobre suas intencées e sobre a intencionalidade de sua vontade.” 

(RUSEN, 2015, p. 42). 

Nessa perspectiva, fica claro que na constituicao de sentido do pensa- 

mento histérico dedicada a experiéncia do tempo “nao ha operacao nem esfera 

da relacdo interpretativa com o passado em que pontos de vista gerais nao 

possibilitem a compreensao de experiéncias concretas’, desta forma, sentido 

deve ser o impulso vital para a interpretacao do passado e categoria funda- 

mental da cultura humana, tanto como grandeza determinante de praticas 

culturais quanto centro de labor tedrico cientifico (RUSEN, 2014, p. 12-13). 

Sentidos atribuidos por estudantes do Ensino Médio a historia da 

cidade de Curitiba-PR 

Neste momento, sao apresentados os resultados referentes ao entendi- 

mento do desempenho mental da consciéncia histérica de 43 jovens estudantes 

cursando a primeira série do Ensino Médio, relativa a constituicdo de sentido 

especifico do pensamento histérico (RUSEN, 2015, p. 42) sobre a histéria 

de Curitiba. Para tanto, foi desenvolvido um instrumento para a coleta e 

andlise de dados composto de duas partes: a primeira, contendo 18 fontes 

iconograficas que possuiam indicativos da historia da cidade de Curitiba. 

A segunda, com a questao: imagine que esta conversando com um/a 

amigo/a na internet que mora em outro estado brasileiro. Ele/a Ihe envia 

algumas imagens da cidade de Curitiba que estao disponiveis na web e 

pede para que vocé conte um pouco da historia de Curitiba. Que imagens 

vocé escolheria? (Pode escolher uma ou mais). A partir da/s imagem/ns que 

escolheu escreva uma narrativa sobre a histéria de Curitiba. 

Esta questo foi elaborada no intuito de entender o sentido da historia 

de Curitiba por meio do desempenho espontaneo de constituicao de sentido. 

Para tanto, os estudantes utilizaram seus “acervos do saber histérico” para 

tomarem uma decisio no presente sobre qual/ais fonte/s iconografica/s 

apresentada/s seria/m escolhida/s para a elaboracao de narrativas sobre a 

hist6ria da cidade de Curitiba, ou seja, essa estratégia buscava os sentidos 

atribuidos a partir da propria vida pratica’ dos estudantes para uma orien- 

tacdo atual do agir (RUSEN, 2012, p. 96-99). 

© Oconceito vida pratica esta ligado ao conceito de praxis, pois nas obras de Risen aparecem os dois conceitos. 

Para saber mais ver “Capitulo 2 Didatica — funges do saber historico” da obra RUSEN, Jorn Historia viva: teoria 

da histéria: formas e funcées do conhecimento histérico. Traducao de Estevao de Rezende Martins. Brasilia: 

Editora Universidade de Brasilia, 2007. 

50 

ENSINO DE HISTORIA: CONTRIBUICOES A PARTIR DA HISTORIA LOCAL 

Tabela 1 — Fontes iconograficas escolhidas pelos estudantes 
  

  

  

IMAGEM QUANTIDADE 

Jardim Botanico 37 

Terminal Vila Oficinas 07 

Terminal Centenario 07 

Coca-Cola Femsa 06 

Shopping Miller 05 

Reldgio das flores 05 

Praca Santos Andrade/UFPR 04 

Praca Abilio de Abreu/Guabirotuba 03 

Belvedere/Praga Joao Candido 03 

Reldgio do Sol/Praca Tiradentes 03 

Praca Rui Barbosa 03 

Parque Peladeiro 02 

Praca 19 de Dezembro 02 

Linha de Trem 02 

Prefeitura de Curitiba e Palacio do Iguacu 01 

Vila Torres 01 

Linha Verde 01 

Total 92 
  

Fonte: Geraldo Becker (2017, p. 80) 

A diferenga entre o ntimero de estudantes pesquisados e as fontes esco- 

lhidas por eles, nesta questao, ocorreu porque alguns utilizaram mais de uma 

fonte iconografica para a elaboracao das narrativas sobre a histéria de Curitiba. 

Por meio da analise das narrativas, foi possivel perceber que dos 

43 estudantes pesquisados, 37 escolheram a fonte iconografica Jardim 

Botanico para contar um pouco da histéria de Curitiba. Uma questao que 

chamou a atencao foi de que a fonte iconografica Museu Paranaense nao 

foi mencionada em nenhuma narrativa. 

Para entender os sentidos apresentados pelos estudantes nas nar- 

rativas sobre a histéria de Curitiba, foram definidos alguns critérios para 

analise tais como: 

* marcadores temporais: naquela época, era uma vez, um dia, anti- 

gamente, atualmente, no futuro; 
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- marcadores historicos: que elementos do contetido estao no texto; 

+ marcadores espaciais: em que lugar, onde; 

° personagens/ agentes sociais: pai, mae, personagens ilustres; 

- perspectivas historicas: perspectiva que caracteriza o trabalho de 

interpretacdo histérica, em que relaciona o passado ao presente, 

podendo inferir o ponto de vista que determina 0 trabalho inter- 

pretativo da consciéncia historica, 

- identificacdo histérica: eu/nés. 

A partir da tabela sobre fontes iconograficas escolhidas pelos estu- 

dantes, e definidos os critérios de analise das narrativas, 0 passo seguinte 

busca entender o que motiva essas escolhas. 

Apés 0 processo de anilise das narrativas, buscou-se 0 que motivou 

os estudantes escolherem uma ou mais fontes iconograficas para eee 

um pouco da histéria de Curitiba. O resultado possibilitou a criagao de res 

categorias principais que levaram a reflexao sobre os sentidos historicos atri- 

buidos a histéria de Curitiba, a partir da vida pratica desses jovens estudantes. 

Grafico 1 - O que motiva a escolha da fonte iconografica para a construcao de narrativas 

sobre a historia de Curitiba 

  

4 Estudanres 

SE 
Curitiba cidade tusistica 

14    
+ Narrativas histéricas e sentido 4 

vida pratica 

a Expesiéncia e cultura historica 

5 Estodantes 

TT     
  

Fonte: Geraldo Becker (2017, p. 81) 

A partir do grafico sobre o que motiva os estudantes na escolha de 

uma ou mais fontes iconograficas para a construcao de narrativas sobre a 

histéria de Curitiba, percebeu-se que das 43 apresentadas, 33 mencionavam 
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Curitiba como uma cidade turistica que deveria ser conhecida pelo/a ami- 
go/a, 6 apresentaram narrativas histéricas e seus sentidos na vida pratica e 4 

demonstraram que as escolhas se deram a partir da interpretacgdo das expe- 

riéncias histéricas e culturais. A seguir séo apresentadas algumas narrativas!!: 

Curitiba, cidade turistica 

Apés a anilise das narrativas, constatou-se que algumas fontes iconogra- 

ficas foram escolhidas com 0 objetivo demonstrar que Curitiba é uma cidade 
turistica e dessa forma despertar no/a amigo/a o interesse em conhecé-la: 

Temos diversas histérias sobre cada imagem, mas para vocé, Bili, 

selecionei algumas das quais gostaria que vocé soubesse um pouco. 

A imagem 8 é perto daqui e onde fica a fabrica da Coca-Cola, 

ja esta por aqui hd um bom tempo e como vocé pode perceber, é 

proximo a BR, é uma das maiores fabricas do Brasil e uma das 

que mais produz aqui no pais. A de ntimero 10é 0 famoso Jardim 

Botdnico, vocé pode até jd ter visto, pois é muito conhecido e éum 

cartao postal da cidade. A 15* imagem é 0 reldgio das flores éuma 

praca muito bonita e como o nome jd dd a dizer, é cheia de flores 

de varios tipos. Como vocé percebeu, a nossa cidade tem muitos 

locais bonitos para se visitar, e sao muito bem aproveitados, tem 

tantos locais além desses que gostaria muito que vocé conhecesse 

e nao fosse pela internet com imagens. (G. B.). 

Para escrever uma narrativa sobre a histéria de Curitiba, essa estu- 

dante selecionou trés fontes iconograficas que para ela sAo importantes e 
bonitas para se conhecer, pode-se perceber que ha uma identificacao com 
as fontes a partir das experiéncias interpretadas e que existem marcadores 
temporais para descrever os locais retratados, desta forma, o sentido da his- 
toria contada esta relacionado a uma cidade turistica, bonita para se visitar. 

Narrativas historicas e sentido a vida pratica 

Uma narrativa é hist6rica quando expressa 0 contexto temporal que 
apresenta sistematicamente a interpretacéo do passado com um enten- 

dimento do presente e as expectativas de futuro. Seu sentido para a vida 

pratica surge das caréncias de orientac4o temporal, ou seja, o tempo referido 

a experiéncia € interpretado e determina a orientacao do agir e do sofrer 

humanos (RUSEN, 2015, p. 80-81). 

'' Buscando manter sigilo sobre as identidades dos estudantes, seus nomes foram suprimidos, ficando somente 

as iniciais. 
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A partir desse entendimento, apresenta-se uma narrativa hist6rica e 

seu sentido para a vida pratica: 

Na 11¢ imagem que tu me enviou, é praca Rui Barbosa. Uma vez 

Id eu estava indo pegar o meu énibus e mexendo no meu celular 

até o meu ponto, porque Id na praca é muitos énibus que param, 

mais de 100 eu acho e eu estava seguindo meu caminho e chegou 

um cara correndo passou a mao no celular e seguiu correndo e eu 

sem reacao, chocado fui pegar o énibus e voltei para casa. (R. P.). 

Nesse caso, 0 estudante escolheu uma fonte iconografica que demonstra 

a identificacao e o envolvimento por uma experiéncia de vida dele, pois apesar 

de serem apresentadas 18 fontes iconograficas, ele escolhe uma e interpreta 

esta fonte (sentido — relacdo com a vida), ou seja, conta uma histéria de 

Curitiba a partir de uma fonte iconografica que tem a ver coma vida dele. 

Para esse estudante, o sentido e a relacdo com a vida pratica se dao 

quando ele escolhe e interpreta a fonte iconografica e diz que: uma vez ele 

estava 14, indo pegar Onibus na Praca Rui Barbosa e um cara passou correndo 

e pegou seu celular. 

& uma narrativa histérica porque ela torna um acontecimento passado 

presente mediante um processo de interpretacao para gerar sentido e uma 

orientagdo no tempo. 

Experiéncia e cultura histérica 

Pode-se pensar a cultura histérica como as praticas culturais que 

orientam o sofrer e o agir humano no tempo, situando os homens nas 

mudancas temporais a partir das interpretagdes das experiéncias passadas, 

de modo a um entendimento das circunstancias da vida atual, e baseadas 

nelas perspectivar o futuro (RUSEN, 2015, p. 217). 

Desta forma, cultura histérica, como campo de atua¢ao do pensa- 

mento histérico, possui um conceito mais restrito, j4 que esta determinada 

pelas operacées mentais da consciéncia historica, relativas 4 constituicdo 

de sentido como: percep¢ao ou experiéncia, interpretacdo, orientacao e 

motivacao “que naturalmente estado envolvidas e englobadas umas nas 

outras” (RUSEN, 2012, p. 131): 

Imagem 10 — foi inaugurado em 5 de outubro de 1991, tem inu- 

meros exemplares vegetais do Brasil espalhados por alamedas e 

estufas, a principal delas é a com trés abébadas. Tem museus, 

lagos, varios espacos de lazer para brincar com toda familia e 
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crian¢ada. Aproveite para levar seu smartphone para cacar varios 
pokeméns, capturar o disputado gindsio e varios pokestps. Obs: 
nao esqueca do carregador portdtil. (K. C.). 

Nesta narrativa, dois elementos chamam a atencio: o primeiro rela- 
cionado a questao temporal, quando o autor menciona a data da inaugu- 
racao da fonte iconografica escolhida, e a segunda ligada A cultura, quando 
comenta que é um lugar para levar o smartphone e cacar Pokémons. Adverte 
inclusive a importancia de se levar um carregador portatil — nesse caso, ha 
uma identificagao direta do autor com a fonte iconografica escolhidae 5a 
sentido se da pelas suas experiéncias pessoais interpretadas. | 

Consideracées finais 

Algumas considera¢6es importantes podem ser apontadas a partir das 
narrativas apresentadas: a primeira diz respeito aos motivos que levaram os 
estudantes a escolherem as fontes iconogréficas para a construcdo de suas 
narrativas sobre a historia da cidade de Curitiba. Algumas fontes iconogra- 
ficas foram escolhidas para demonstrar que Curitiba é uma cidade turistica 
e dessa forma, despertar o interesse no/a amigo/a em conhecé-la; Sete 
estavam relacionadas as caréncias de orientac4o temporal, a erenenes 
e ao envolvimento por uma experiéncia de vida, e por fim algumas ligadas 
a elementos da cultura histérica desses jovens estudantes. 

A segunda permeia a questao de sentido e relagdo com a vida pratica, a 
partir das fontes iconograficas escolhidas para contar um pouco da rome 
de Curitiba. Percebe-se, a partir desse estudo, que as fontes iconograficas 
escolhidas estavam relacionadas a vida pratica desses estudantes e que 0 
sentido se deu a partir da interpretagdo de experiéncias, as quais muitas 
vezes tornaram um acontecimento passado, presente, ou aquilo que do 
passado ainda subsistia no presente. Geraram, por conseguinte, um sen- 
tido e uma orientac4o no tempo, ou seja, essas experiéncias se tornaram 
relevantes para o presente e influenciaram a configuracdo do futuro. 

Dessa maneira, compreende-se a importancia de estabelecer relacées 
com o universo escolar que permeiam as escolhas e recortes curriculares, os 
quais, muitas vezes, se fazem presentes pelo aspecto da tradicao escolar em 
determinadas disciplinas. Trazer A tona aspectos da Histéria Local, estudados 
por meio da teoria e da possibilidade de didlogo com a historiografia, permite 
uma proximidade, em que estudantes podem atribuir sentido e significado 
quando proporcionados estudos com fontes locais, possibilitando também 
que estes se compreendam como sujeitos histéricos. 
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POPULACOES INVISIBILIZADAS, MUSEUS E 

POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE HISTORIA 

Bruna Marina Portela 

Gabriela de Carvalho Freire 

Tamara Fernanda Carneiro Evangelista 

O presente texto tem como objetivo discutir sobre populacées histo- 

ricamente marginalizadas na hist6ria oficial paranaense e apontar possibili- 

dades de trazé-las ao foco por meio — especialmente, mas nao apenas — do 

acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do 

Parana (MAE-UFPR). A discussio sera feita a partir do contetido de uma 

Caixa Didatica elaborada pelo museu, intitulada Parana na caixa, que traz 

elementos da cultura paranaense, tais como a Congada da Lapa, o Fandango 

e os modos de viver e cosmologias dos povos indigenas Mbya Guarani, Ava 

Guarani, Xeta e Kaingang. 

O MAE-UFPR, inaugurado em 1963, tem como uma de suas fungGes 

sociais a educacdo museal. Para tanto, o museu vem desenvolvendo nos 

Uiltimos 13 anos alguns materiais didaticos que podem ser utilizados por 

professoras e professores da Educacao Basica. As Caixas Didaticas sao, sem 

dtivida, o material mais procurado pelo publico escolar. Trata-se de um 

conjunto de objetos, textos e sugestdes de atividades relacionados a uma 

tematica especifica dentro das areas de atuacaio do museu: Arqueologia, 

Etnologia Indigena e Cultura Popular. 

Museus tém, ao longo dos tiltimos 60 anos, discutido qual é seu papel 

na sociedade e, mais especificamente, qual é a sua func¢ao social e como ele 

deve exercé-la na comunidade na qual se insere. Essas quest6es ocasio- 

naram numa ruptura com o modelo tradicional de museu, em que 0 foco 

era a instituicdo em si, suas colecées e o publico (SANTOS, 2002). O novo 

modelo, que também ficou conhecido como a Nova Museologia, propde 

que se trabalhe em conjunto o patriménio musealizado dentro e fora de 

instituicdes museais, o territério e a comunidade. Surgem novas formas 

de se fazer e pensar a museologia e seus processos. Museus nao sdo mais 

compreendidos apenas como um espaco de contemplacao das artes, um 

gabinete de curiosidades, ou um depésito de coisas velhas, mas sim como 

um espaco que promoye o conhecimento da diversidade do patriménio 

103



NADIA G. GONCALVES | ANA CLAUDIA URBAN (ORG.) 

histérico cultural e a democratizacao do acesso a esse patriménio, além 

de garantir a representatividade de diferentes grupos sociais dentro e fora 
do espacgo museoldégico (CHAGAS, 1994). Assim, grande parte dos museus 

tém se empenhado cada vez mais para abrir as portas as comunidades que o 

envolvem, fazendo com que elas participem do seu cotidiano e das decisdes 

relacionadas a guarda do acervo e as exposicées. 

Nesse sentido, museus se aproximam da histéria local a medida que a 

nocao de “comunidade” e “relacéo com seu entorno” estao presentes tanto 

em um quanto em outro. Os museus precisam atuar com a comunidade e 

dentro dela, se estabelecendo como um espaco de dialogo e de construcdo 

coletiva do que se entende por meméria de determinada regiao. Ja a historia 

local atua, entre outras premissas, para inserir o aluno na comunidade da 

qual faz parte, contribuindo para a criacdo de sua identidade e historicidade 

(SCHMIDT; CAINELLI, 2009 apud GERMINARI; BUCZENKO, 2012, p. 

132). Sendo assim, museus podem ser espac¢os privilegiados para colaborar 

com o ensino de histdria local, como se pretende mostrar ao longo deste texto. 

Optou-se por manter o recorte mais amplo do Parana, ja que a Caixa 

Didatica aqui analisada leva o nome de Parana na Caixa, mesmo sabendo 

que esse recorte ultrapassa o que em geral se define como histéria local que, 

de acordo com Horn e Germinari (2010, p. 118), seria aquela que “desen- 
volve analise de pequenos e médios municipios, ou de areas geograficas nao 

limitadas e nao muito extensas”. Ainda assim, os temas propostos podem 

contribuir com as professoras e professores para o trabalho com a historia 

local de diferentes municipios paranaenses. Os quatro povos indigenas 

dos quais falaremos, por exemplo, estaéo espalhados por todo o territério 

do estado. Além disso, essa discussAo mais ampla sobre a invisibilidade de 

determinados grupos na historia oficial certamente permeia muitas loca- 

lidades, que poderao se inspirar nas quest6es trazidas neste texto. 

Parana: um estado formado somente por imigrantes europeus? 

Quando se fala em Parana, prevalece, no senso comum, uma imagem 

de um estado formado pela imigracdo europeia, de italianos, ucranianos, 

poloneses, entre outras nacionalidades, vindos a partir da segunda metade 

do século XIX. Ja no século XX, até pelo menos a década de 1960, a histo- 

riografia sobre o Parana argumentou que esse seria um estado branco, com 

pouca ou nenhuma influéncia africana, ja que a escravidao nessa regido 

teria sido menos relevante do que em outros estados brasileiros. Sobre os 
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indigenas, aparecem de maneira bastante romantizada e presos ao passado, 

como aqueles que teriam cedido suas terras para a ocupacao dos coloniza- 

dores de maneira pacifica. 

Esse apagamento da existéncia e da importancia das populagées indi- 

genas no Parana se reflete também no ensino de Histéria e em grande parte 

dos materiais de apoio aos professores e professoras da Educacao Basica 

(MOTA; RODRIGUES, 1999). Embora seja possivel afirmar que, atualmente, 

existem alguns livros didaticos em que a atualidade e a diversidades desses 
povos é bem trabalhada (SANTOS, 2020), é sabido que, na maioria das vezes, 

as partes destinadas aos povos indigenas nos planejamentos e livros didati- 

cos s40 apenas aquelas concernentes ao momento da invasao (geralmente 

denominada “descoberta”) das Américas pelos europeus e ao periodo inicial 

da colonizacio do continente. Nesses momentos, é comum que os modos de 

vida dessas populacées sejam apresentados por meio de citacées de relatos 

de viajantes, o que traz um toque de exotismo aos costumes desses povos, 

visto que eles eram descritos por pessoas que os julgavam a partir de uma 

perspectiva crista e etnocéntrica (GRUPIONI, 1995, p. 488). 

Depois de apresentar aos alunos os costumes das popula¢ées encon- 

tradas pelos europeus no século XVI, sempre a partir da perspectiva europeia 

e colonizadora, passa-se a descrever o genocidio do qual os povos indigenas 

foram vitimas: os processos de escravizacao, de aldeamento, de catequizacao 

e as intimeras mortes causadas pelas epidemias sdo o centro da discussdo 

quando se trata sobre os povos indigenas do Brasil. Entao, s6 depois de 

apresentar o exterminio dessas populacées é que se passa a falar do Brasil 

enquanto coldnia, império e, por ultimo, enquanto reptblica. Se os povos 

indigenas sao citados quando se trata da identidade nacional ou paranaense, o 

foco recai sobre sua integracao 4 comunidade nao indigena, ou seja, de perda 

de sua cultura, que os teriam feito se misturar a populacao brasileira. Nesse 

caso, os indigenas nao so apresentados como uma diversidade de povos 

com linguas e modos de viver diferentes, como deveria acontecer, mas sim 

como um indio genérico que traria algumas poucas (e nao tao importantes) 

contribuic6es para a constituicdo da populacao e da cultura brasileira, como 

na culinaria ou como algumas palavras indigenas que hoje nomeiam cidades 

e que foram incorporadas ao portugués brasileiro (GRUPIONI, 1995, p. 

490). O nome da cidade de Curitiba é um exemplo desse processo: mesmo 

sem fontes que comprovem este fato, alguns historiadores, como Romario 

Martins, afirmam que o nome da cidade vem do idioma Kaingang, em que 

as palavras “Cury-Tim’, que significariam “vamos depressa’, teriam virado 
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“Curitiba”, palavra utilizada para nomear o municipio (FORTES, 2014, p. 

59). Nesse sentido, o Dia do Indio nas escolas muitas vezes ainda segue 
colaborando para a perpetuacao dos esteredtipos sobre os povos indigenas, 
que sdo ainda representados no passado e de maneira generalizada. 

Essa viséo genérica dos povos indigenas, que os apresenta como 

todos iguais e sem muitas diferencas entre si, encontra-se presente tam- 

bém no mito fundador da capital do Parana. E muito famosa a narrativa 

que afirma que, na época da fundacdo de Curitiba, habitava nessa regiao 

um povo denominado Tindiquera, cujo lider chamava-se Tingui, que nao 

teria apresentado nenhuma resisténcia aos colonizadores e que os teriam 

auxiliado a encontrar o melhor local para a instalacao definitiva da vila. 

Segundo Fortes (2014, p. 57), nao ha, nos registros histéricos, nenhuma 

mencao a essa populacao e a seus costumes, mas mesmo assim essa narra- 

tiva ganhou for¢a justamente por apresentar um indio genérico (pois nao 

se sabe ao certo qual era a lingua falada por esse povo e nem quais eram 

seus modos de viver e local de habitac&o), que é subserviente aos europeus. 

A historia dos Tindiquera e de seu cacique é um 6timo exemplo quando 

se trata de mostrar como a histdéria dos povos indigenas é mobilizada de 

forma a transmitir a ideia de que essas populacG6es faziam parte do pas- 

sado e, portanto, seus costumes, sua lingua e sua autodenominac¢ao pouco 
importam, visto que sua existéncia ndo € importante em si, mas apenas 

em funcao do colonizador. 

Em relacdo a populagao negra, a historiografia avangou muito nos 

ultimos 30 anos, consolidando os estudos sobre africanos e afrodescendentes 

no Parana, seja no periodo da escravidao, seja em periodos do pés-aboligao. 

Ainda assim, muitas vezes esse avanco fica restrito as universidades e aos 

trabalhos académicos, sem que reverbere nas salas de aula da Educagao 

Basica ou nos espacos publicos. Por outro lado, a versdo que exalta os 

imigrantes e apresenta o Parana como um estado “branco’, comecou a ser 

construida ja no século XIX, ganhando forcga com o movimento paranista 

na década de 1920, tendo Romario Martins como um de seus principais 

autores (MENDONCA, 2016, p. 224). Mais tarde, em 1955, foi a obra de 

Wilson Martins, Um Brasil Diferente, que veio para corroborar e dar énfase 

na presenca europeia em detrimento de indigenas e negros. Segundo Joseli 

Mendonga, para Martins “a escravidao fora irrelevante como fato histérico 

e inexistente como fato socioldgico. ‘Ao lado da imigracao’, considerou esse 

autor, ‘é a inexisténcia da grande escravatura o aspecto mais caracteristico 

da histéria social do Parana” (MENDONCA, 2016, p. 225). 
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Essa narrativa, que coloca os imigrantes europeus como centrais para 

a identidade paranaense, acabou por fundamentar as politicas puiblicas do 

estado, invisibilizando ainda mais as outras popula¢ées que habitam o Parana 

e que tém igual importancia na construcdo da identidade paranaense. Em 

Curitiba, capital do estado, 0 trabalho de doutorado de Geyso Germinari, 

defendido em 2010, mostrou como a imagem da cidade construida por 

imigrantes europeus é bastante presente entre jovens em idade escolar. Ao 

questionar alunos de Ensino Médio sobre o que aprenderam da historia 

de Curitiba no Ensino Fundamental, a palavra que mais apareceu foi “imi- 

grante”. Segundo o autor, a observacao dos dados: 

[...] aponta para uma forte proximidade entre o tipo de pas- 

sado apreendido pelos jovens na escola fundamental com 0 

passado contado pela administracao publica, como estratégia 

politica de consolidar um determinado projeto de cidade, 

identificado com 0 discurso da cidade modelo. A relacao pode 

ser percebida, quando os jovens acessam prioritariamente 

um passado da cidade formado pela presenca do imigrante 

europeu. (GERMINARI, 2010, p. 139). 

O estudo da histéria local sem duvida pode contribuir muito para que se 

desconstrua a ideia de um Parana formado somente por imigrantes europeus 

desembarcados aqui no século XIX e, antes disso, apenas por colonizadores 

portugueses e espanhdis. O espaco da sala de aula é privilegiado para fazer 

criancas e adolescentes repensarem e formarem novas concep¢6es sobre 

0 espaco em que vivem, seja seu bairro ou sua cidade. Segundo Nikitiuk: 

[...] se a histéria local for vista como estratégia pedagégica pro- 

piciara maior inserc4o na comunidade criando historicidades 

e localizando professores e alunos dentro da Historia. Esta 

conduta valoriza o processo de lutas e conquistas sociais dos 

grupos de referéncia dos educandos e da comunidade, além 

de fazer perceber a existéncia de diferentes visdes sobre os 

acontecimentos cotidianos e as diversas leituras do mundo. 

(NIKITIUK, 2002, p. 8). 

A autora ressalta, portanto, o potencial do ensino de histéria local 

para a valorizacao de lutas e conquistas de grupos de referéncia dos estu- 

dantes, além de mostrar a existéncia de diferentes modos de pensar e de 

viver. Quando pensamos em “grupos de referéncia dos educandos’, é preciso 

levar em consideracdo diferentes realidades, povos e origens. Se no ensino 

da histéria local os estudantes tém acesso somente 4 histéria oficial de seu 

bairro ou de seu municipio, dificilmente irao aparecer os povos indigenas 
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ou a populacao negra, especialmente no Paranda, tendo em vista 0 que ja foi 

exposto anteriormente. E é importante frisar que nao se trata de descuido 

dos professores, mas muitas vezes de uma falta de material adequado para 

trabalhar com essas populacées marginalizadas e invisibilizadas. 

Nesse sentido, os museus podem ser grandes aliados para 0 ensino 

da hist6ria local, especialmente aqueles museus que, mesmo sendo tradi- 

cionais ou “de Historia’, estao buscando sair do lugar comum de apresentar 

apenas grandes fatos e herdis em suas narrativas expograficas ou em seus 

acervos. O MAE-UFPR se encaixa dentro de uma tipologia que chamamos 

de museu etnografico ou antropoldgico que, em seus acervos, ja trabalham 

com populagées marginalizadas e em geral invisibilizadas, como os povos 
indigenas, populacao negra, caicaras e ribeirinhos. Esses espagos de memoria 

podem, portanto, colaborar com o ensino de histéria local estabelecendo um 

didlogo com escolas, docentes e estudantes. As Caixas Didaticas do MAE 

caminham nessa direcdo, como sera apresentado a seguir. 

Caixas Didaticas do MAE-UFPR: aproximacio entre escola e museu 

As aces educativas museoldgicas tém a funcao estratégica de estreitar 

as relacdes entre o museu e a comunidade na qual ele se insere. Seguindo as 

recomendac6es da Politica Nacional de Educacao Museal — PNEM (Ibram, 

2018), a troca entre a instituigdo e o puiblico deve acontecer de forma hori- 

zontal, como foi discutido anteriormente, e as Caixas Didaticas elaboradas 

pelo MAE-UFPR sao uma forma de incentivar esse didlogo. O objetivo é 

fornecer aos educadores materiais de qualidade que tratem tematicas tais 

como as historias e culturas indigenas e afro-brasileiras, ou que abordem as 

realidades locais. Nesse sentido, as caixas pretendem nao apenas contribuir 

para o ensino de questées que dizem respeito a formagao cidada de criangas e 
adolescentes, mas também minimizar a auséncia de materiais pedagégicos que 

so necessarios para o desempenho adequado dos professores e professoras. 

No inicio dos anos 2000, o MAE-UFPR passou por uma série de 

reformas estruturais, que refletiram na organizacao institucional do museu 

e sua forma de pensar e definir os processos museoldgicos. A sede expositiva 

do museu, que fica localizada em Paranagua, no litoral do Parana, comegou 

a ser restaurada em 2006, processo que foi finalizado somente em 2009. 

O prédio é uma edificacdo histérica, constru¢ao jesuitica do século XVIII, 

tombado pelo Instituto do Patriménio Histérico e Artistico e Nacional 

(Iphan). Durante esse periodo, o museu buscou alternativas para se comunicar 
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com o publico, ja que a sede expositiva ficou temporariamente fechada. 

Foram entao criadas as Caixas Didaticas, um material ludico-pedagogico 

que tem por objetivo democratizar 0 acesso ao acervo do MAE-UFPR, 

garantir a acessibilidade para deficientes visuais — uma vez que as pecas sao 

manipulaveis — e levar o museu para além de seus muros, atingindo mais 

pessoas do que apenas seu publico visitante. Sao caixas tematicas que trazem 

objetos e um texto de apoio as professoras e professores, para auxilia-los na 

mediacao do material. Além disso, traz também um catdlogo de pecas com 

informacoes sobre os objetos e propostas de atividades (RODRIGUES, 2014). 

As caixas surgiram para suprir a necessidade da comunicacao direta 

entre o museu e a comunidade. Desde sua génese elas foram pensadas para 

serem itinerantes, sendo as escolas, docentes e estudantes seu publico alvo. 

Criadas em 2008, a partir da verba oriunda do Programa Monumenta, da 

Unesco, originalmente o projeto foi intitulado de “Kit Didatico Caixinhas do 

MAE”, que mais tarde se tornaria Caixas Didaticas. Elas foram criadas a partir 

das areas cientificas do MAE-UFPR. No principio eram trés — uma para 

cada area: Arqueologia, Etnologia Indigena e Cultura Popular (NAVEIRA; 

PRESTES; ROSATO, 2014). Ao longo dos anos o projeto cresceu e, atual- 

mente, o museu tem disponiveis para o empréstimo nove Caixas Didaticas: 

Africa; Alimentos; Arqueologia; Beleza; Brinquedos Populares; Corpos & 

Objetos; Nos Tempos da Vovo; Musica; e Parana na Caixa.” 

Foto 1 — Caixas Didaticas do MAE-UFPR 

  

Fonte: Arquivo do MAE-UFPR. Douglas Frois, 2020 

2 No site do MAE-UFPR é possivel conferir as Caixas Didaticas disponiveis para empréstimo: http://www. 

mae.ufpr.br/category/portfolio/educativo/caixas-didaticas/. 
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A criagao das Caixas Didaticas foi um marco na retomada da rea- 
lizagao de agdes educativas no MAE-UFPR. Por meio da elaboracgao das 
caixas, comecou-se a pensar nas a¢des educativas para além da mediacao 
com o puiblico em nossos espacos expositivos e também na elaboracao de 
cursos e oficinas (RODRIGUES, 2014). Esse material foi o primeiro a ser 
desenvolvido pela Unidade de Acées Educativas e, desde entdo, a pratica 
da confecc4o de materiais de apoio foi consolidada. Ao longo dos tltimos 
14 anos ja foram langados publicagées, jogos analdgicos e eletrénicos, ati- 
vidades para oficinas, entre outros produtos. 

Em 2018 foi iniciado o processo de reformulacdo das Caixas Didati- 
cas, com 0 objetivo de adequar o texto de apoio do professor e as propostas 
de atividades ao curriculo escolar. A demanda de reformulacao partiu dos 
principais usuarios do material: professores e professoras do Ensino Funda- 
mental. A questao surgiu durante a realizacao de uma oficina de construcao 
de Caixas Didaticas com docentes vinculados A prefeitura de Curitiba. Ja 
era uma preocupacao que os materiais lidico-pedagégicos elaborados pelo 
museu pudessem ser usados como material de apoio junto a livros didaticos, 
como um complemento que auxiliasse as e os docentes a tratar de certas 
tematicas de forma mais especifica e, ao mesmo tempo, ludica. Contudo, 
ao ouvir 0 relato das professoras e professores sobre 0 uso do material, 
percebeu-se a dificuldade que tinham de incluir as caixas no plano de aula, 
O que motivou a repensar a maneira como o contetido era elaborado. 

Desde 2018 ja foram reformuladas as Caixas Didaticas Africa, Arqueo- 
logia, Beleza, Brinquedos Populares, Musica e Nos tempos da Vové. A 
Parana na Caixa, foco deste texto, tem como tematica a diversidade cultural 
paranaense e esta atualmente passando por esse processo de reformulacao 
para atender ao curriculo do ensino de Histéria do Parana para o Ensino 
Fundamental’’, possibilitando que as professoras e os professores traba- 
Ihem a diversidade cultural do estado, seja em um nivel mais amplo, seja 
na historia local. 

Ao analisarmos o curriculo de Histéria para o Ensino Fundamental, 
fica evidente a necessidade de se trabalhar com as tematicas que envolvem 
a populacdo negra e os povos indigenas, incluidas no curriculo a partir de 
2003, com a promulgacao da Lei 10.639, que tornou obrigatério o ensino 
da historia e cultura africana e afro-brasileira, e em 2008, coma Lei 1 1.645, 
que incluiu os povos indigenas, tornando obrigatério o ensino de histéria e 
21 Referencial Curricular do Parana. Disponivel em: referencialcurriculardoparana.pr.gov.br, Acesso em 14 
mar. 2022. . 
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cultura afro-brasileira e indigena. O referencial curricular do Parana para o 

Ensino Fundamental traz essas tematicas em diferentes anos e momentos. 

No terceiro ano, por exemplo, ha 0 seguinte objeto de conhecimento: “O 

‘Eu’, o ‘Outro’ e os diferentes grupos sociais e étnicos que compéem a cidade 

e os municipios”, que tem como objetivo fazer com que o/a aluno/a possa: 

[...] identificar e comparar pontos de vista em relagao a eventos 

significativos do local em que vive, aspectos relacionados a 

condicGes sociais e 4 presenga de diferentes grupos sociais 

eculturais, com especial destaque para as culturas africanas, 

indigenas e de migrantes. (PARANA, 2018, p. 466). 

Tomando ainda o terceiro ano como exemplo, outro objeto do conheci- 

mento so “os patrimOnios histéricos e culturais da cidade e/ou do municipio 

em que vive’, tendo como um dos objetivos de aprendizagem “identificar 

os patrimonios histéricos e culturais de sua cidade ou regiao e discutir as 

razoes culturais, sociais e politicas para que assim sejam considerados” 

(PARANA, 2018, p. 467). Isso vai ao encontro da proposta aqui apresentada, 

no sentido de que é possivel trabalhar com as tematicas das populacoes 

negra e indigena, aliadas as quest6es de patrimonio e museus. Quando sao 

apresentados, na Caixa Didatica e também em exposi¢oes e outros materiais 

produzidos pelo MAE-UFPR, objetos e discuss6es sobre povos indigenas 

e a populacao negra paranaense, a intencao é a de colaborar na discussao 

necessaria sobre o que se torna patriménio e o que ¢ invisibilizado, seja nos 

museus, nos monumentos, nas pracas e nomes de ruas das cidades. 

Outro ponto importante que se pretende tratar com os materiais 

produzidos pelo museu, em especial com essa caixa didatica aqui apre- 

sentada, é a presenca indigena na contemporaneidade, no presente, e nao 

apenas no passado, de forma estereotipada. Nesse sentido, a caixa pode 

auxiliar professores e professoras a discutir, por exemplo, o conteudo da 

unidade tematica “Histéria recente’, pensado para o nono ano, que tem 

como objeto de conhecimento “as pautas dos povos indigenas no século 

XXI e suas formas de insercao no debate local, regional, nacional e inter- 

nacional” (PARANA, 2018, p. 489). 

A Parana na Caixa, em funcdo da tematica trazida pelos objetos e 

textos, pode, portanto, colaborar com as professoras e professores para 

trabalhar com povos indigenas e populacdo negra no Parana. Os objetos 

que comp6em a caixa foram selecionados em um processo similar a escolha 

curatorial de uma exposicao, partindo do acervo e procurando expressar a 

narrativa escolhida (DIONIZIO; GIL; EVANGELISTA, 2019). Trata-se de 
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uma caixa de tematica hibrida, pois ela abrange as areas de Cultura Popular 

e Etnologia Indigena. Em sua primeira versao, a caixa trazia informacdes 

sobre manifestag6es culturais como o Fandango, representado por minia- 

turas de instrumentos musicais e tamancos; e também sobre a Congada da 

Lapa trazendo, por exemplo, um boneco articulado do rei do Gongo que 

foi confeccionado por bolsistas do museu. Para abordar a culinaria, foram 

incluidas uma miniatura de pote de ceramica, uma cestaria e uma peneira. 

Para os povos indigenas havia somente miniaturas de animais confeccio- 

nados pelos Mbya Guarani, o que demonstra uma auséncia importante e 

uma necessidade de reformulacao da caixa, uma vez que os outros povos 
nao estavam representados. 

Foto 2 - Caixa Didatica Parana na Caixa 

  
Fonte: Arquivo MAE-UFPR. Foto de Douglas Frdis, 2022 

A reformulacao, portanto, prevé a atualizacao do contetido textual, 

ampliando a quantidade e diversificando as manifestac6es culturais e grupos 

representados, além da inclusdo de novos objetos representativos dos povos 

indigenas, como os Xeta, os Kaingang e os Ava-Guarani. 
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O conteudo proposto nessa Caixa Didatica, como foi brevemente 

demonstrado até aqui, tem muito potencial para colaborar com as e os 

docentes da Educacdo Basica na tarefa de apresentar a participagado de 

outros povos, grupos e individuos, na maioria das vezes marginalizados, na 
formacao do estado do Parana e em cada um de seus municipios. A seguir 

serao detalhadas algumas das tematicas mais relevantes presentes na caixa, 
com 0 intuito de contribuir com o ensino da histéria local paranaense. 

Os povos indigenas no passado e no presente paranaense 

Um dos principais objetivos da reformulacao da Parana na Caixa é 

o de auxiliar os professores e professoras a apresentar a historia dos povos 

indigenas que habitam o Parana de uma maneira que nao seja nem sim- 

plista e nem estanque, mostrando aos alunos que as populacées indigenas 

sio diversas entre si e que sua histdria nao teve inicio no momento da 

invasdo portuguesa 4 América e nem terminou no periodo colonial. Ou 

seja, pretende-se apresentar essas populacées como protagonistas de sua 

propria histéria e como povos centrais para a construcao do Parana e para 

as relac6es sociais e politicas atuais do estado. 

A principal intengdo da caixa é a de dissolver a ideia de “indio genérico’, 

tal como foi discutida anteriormente. Ha um esforco de apresentar cada 

povo — Mbya Guarani, Ava Guarani, Xeta e Kaingang — individualmente, 

expondo suas cosmologias especificas e vinculando-os as suas diferentes 

trajetérias. Todos eles tiveram o primeiro contato com os nao indigenas 

em periodos muito diferentes e habitam territérios diversos, cujas historias 

também sio dispares. Hoje em dia, cada um desses povos tem reivindicagées 

diferentes, embora sejam parceiros e tenham muitos objetivos similares, 

como a luta pela demarcacao de suas terras. 

O MAE-UFPR guarda em seu acervo cerca de 3.500 objetos provenien- 

tes de populacées indigenas do Brasil inteiro, das quais aproximadamente 

770 sao de povos do Parana. Grande parte dessas pecas fazem parte de um 

conjunto denominado Coleca4o DEAN, que foi constituido a partir das pes- 

quisas de campo de antigos professores do Departamento de Antropologia 

da UFPR e sao de propriedade deste departamento, mas foi emprestado ao 

museu em regime de comodato na década de 1990. A colecao de objetos 

Kaingang, por exemplo, tem pecas que foram coletadas por professores 

como Aryon Rodrigues, Cecilia Helm e José Loureiro Fernandes (fundador 

tanto do DEAN quanto do MAE-UFPR) entre os anos de 1959 e 1965. Ja 
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as pecas Xetd sdo provenientes das expedic6es realizadas por Loureiro 

Fernandes no come¢o da década de 1960, enquanto que algumas das pecas 

mbya guarani do acervo do museu foram coletadas, também por pesquisas 

académicas, no fim da década de 1970. Recentemente, o museu tem feito 

esforcos para constituir colecdes em conjunto com as populacées indigenas, 

em ac6es inspiradas pela Nova Museologia, e foi nesse contexto em que se 

formaram colec6es mais recentes, tanto com pe¢cas kaingang, que foram 

adquiridas em conjunto com o pesquisador indigena Josué Carvalho em 
2014, quanto com objetos mbya guarani, comprados em projetos realizados 

com comunidades do litoral paranaense em 2013 e 2018. Como afirmado 

anteriormente, ainda nao ha objetos ava guarani no acervo do museu. 

E por meio da réplica desses objetos ou de pegas originais que a 

Parana na Caixa pretende abrir discussGes acerca da diversidade dos povos 

habitantes do estado. A partir do acervo, é possivel discutir, por exemplo, 
sobre a religiosidade dos povos Guarani: fazem parte da nova verséo da 
caixa objetos que sao utilizados na opy, a casa de reza guarani, como a 

rabeca, o cachimbo e o chocalho. E possivel também abrir reflex6es acerca 

da cosmologia kaingang por meio das pecas desse povo constituidas por 
grafismos que diferenciam as metades kamé e kairu, que organizam a vida 

social e a mitologia dessa populacdo. Com as pecas xeta, pode-se incentivar 

discuss6es sobre a transformacao (em oposicao a ideia de aculturacao), visto 

que muitas das pecas que eram produzidas por esse povo nos anos 1960 

tém sido feitas hoje com outras formas, objetivos e utilidades. 

Nesse sentido, além de apresentar a diversidade de povos indigenas 

paranaenses, em contraste com a ideia de “indio genérico’, a caixa também 

pretende questionar a ideia de que os povos indigenas sé passaram a ter 

histéria quando tiveram contato com os europeus e de que a cultura dos 

povos indigenas é imutavel. Ao contrario, pretende-se mostrar que a histéria 
dessas populagées nao é estanque, pois elas ja estavam desenvolvendo seus 

modos de viver nessa terra antes da chegada dos colonizadores europeus, 

e que a mudanga cultural (exemplificada por meio dos objetos) é comum e 

até esperada, e nao sinal de que essas populacgées perderam suas culturas e 

se misturaram 4 comunidade nao indigena. 

Outra preocupacao presente no processo de reformulacao da caixaéa 

de nao se referir aos povos indigenas apenas no passado, como ja foi discutido 

anteriormente. Grande parte do texto de apoio ao professor e professora 

é destinado a contextualizar a situacdo atual desses povos, principalmente 

em relacdo aos conflitos relacionados ao territério. Os docentes sao incen- 
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tivados a discutir com seus alunos sobre a anterior ocupacao do estado 

paranaense pelas populacées indigenas, antes da chegada dos europeus, e 

a atual situacdo territorial desses povos, refletindo sobre os motivos pelos 

quais as terras indigenas demarcadas sejam tao minoritarias hoje em dia. 

De maneira geral, portanto, a parte relacionada aos povos indigenas 

da caixa didatica tem como principal objetivo colocar os indigenas no 

presente, partindo do pressuposto de que apresentar essas populacées 

apenas no passado e de maneira genérica torna as criangas e adolescentes 

despreparados para lidar com a diversidade que caracteriza a populacao 

paranaense hoje em dia. Da mesma forma, a Parana na Caixa pretende 

também trazer visibilidade a manifestacées culturais da populacdo negra 

paranaense, principalmente por meio dos objetos relacionados 4 Congada 

da Lapa, pertencente ao acervo de Cultura Popular. 

Cultura Negra no Parana: Congada da Lapa 

O acervo de Cultura Popular do MAE-UFPR, em sua grande maioria, 

foi formado nos anos de 1950 e 1960, também por meio de José Loureiro 

Fernandes. O foco estava nas populacées do litoral paranaense, como os 

caicaras, que sao também representados na Parana na Caixa por meio do 

Fandango. Por outro lado, ha pouca representatividade de populacées negras 

no acervo do MAE e isso se explica, em parte, também pelo discurso desse 

Parana branco e europeu, ainda com forte apelo na academia durante a 

época de formacao do acervo, ou seja, nas décadas de 1950 e 1960. 

A tinica colecio do MAE-UFPR que representa a populacdo negra 

do estado é a da Congada da Lapa. Trata-se de cerca de 300 itens, entre 

vestuario, acess6rios, filmes, pinturas, fotografias e documentos textuais, 

datados entre as décadas de 1950 e 1980, que recontam parte da histéria 

dessa importante manifestacdo cultural do Parana. A cidade da Lapa esta 

localizada no interior, distante cerca de 70 quilémetros da capital Curitiba 

e contou, assim como outras muitas localidades do estado, com a presenca 

significativa de pessoas escravizadas em sua formacao social e econémica.” 

Reflexo dessa presenca é a existéncia, atualmente, de trés comunidades 

quilombolas certificadas pela Fundacao Palmares: Feixo, Restinga e Vila 

22 H4 indmeros trabalhos académicos que mostram a Lapa, antes chamada de Vila Nova do Principe, como uma 

importante localidade desde 0 século XVIII, quando ja era passagem do Caminho das Tropas; por consequéncia, 

a presenca de pessoas escravizadas se fez bastante notavel e foi evidenciada por autores como Cecilia Westphalen 

jana década de 1990 (WESTPHALEN, 1997).
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Esperancga de Mariental.?® Para além disso, a propria Congada é também uma 

expressdo importante da comunidade negra lapeana, hoje representada pela 
Familia Ferreira, mantenedores e grandes responsaveis pela permanéncia 

da Congada até os dias de hoje. 

As Congadas ou Congos acontecem em varias regides do Brasil, tais 

como Sao Paulo, Goids e Minas Gerais, e apresentam diferengas regionais, 

cada uma com sua peculiaridade. De maneira geral, essa festividade traz 

elementos da cultura africana e da religiosidade catélica popular, heranga 

dos colonizadores europeus. Santas e santos negros sio homenageados 

durante as Congadas e, na Lapa, 0 santo de devocio é Sao Benedito. José 
Loureiro Fernandes escreveu um artigo sobre a Congada da Lapa em 1977 

e descreveu com detalhes essa manifestacdo que, de forma resumida, retrata 

a disputa entre o rei Zumbi de Ganaiame, do Congo, e a rainha Ginga, de 

Angola. Ao final da apresentacao, os reinos se reconciliam em torno da 

figura e da devocao a Sao Benedito (FERNANDES, 1977). 

Ao todo sao cerca de 30 personagens, todos vestidos com trajes 

bastante luxuosos e complexos, muitos dos quais fazem parte do acervo 

do MAE-UFPR. Para tratar dessa importante manifestacdo cultural afro- 

-brasileira na Parana na Caixa, foi confeccionado um boneco do Rei Congo, 
com toda a indumentaria, desde a roupa, até a coroa e 0 cetro, conforme é 

possivel observar na Foto 2. Além do boneco, também foi produzido um 

jogo de xadrez em que o conjunto de pegas é representado, por um lado, 

pelos personagens do Reino do Congo e, por outro, pelos personagens da 
Embaixada da Rainha de Angola. Com o processo de reformulacao da caixa, 
novas discussées estao sendo incluidas a partir do acervo e, também, do 

didlogo com alguns integrantes da Familia Ferreira, iniciado ainda durante 

a pandemia, no ano de 2021, e que pretende ser ampliado com o intuito 

de inserir cada vez mais a perspectiva do grupo nas discuss6es produzidas 
pelo museu. Para além da vaiorizacao e divulgac4o dos objetos que com- 

poem o acervo histérico, consideramos fundamental mostrar a Congada 

da Lapa como uma manifestacdo cultural do presente e importante para a 

consolidacao de um Parana mais diverso. 

Apresentar a Congada da Lapa de forma Itidica na caixa didatica 

chama a atencao dos estudantes para a importancia dessa manifestacao 

para a cultura paranaense e da populacao negra para a formacao do estado. 

Além disso, contribui para despertar o interesse nas alunas e alunos para que 

23 Disponivel em: https://www.palmares.gov.br/sites/mapa/crgs-estados/crqs-pr-20012022.pdf. Acesso em 

14 mar. 2022. 
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busquem mais informac¢ées sobre a Congada da Lapa e, ainda, sobre outras 

manifestac6es culturais de matriz africana em suas cidades, por exemplo. O 

fato de existir um acervo patrimonializado em um museu também ajuda na 

mudanga de perspectiva do que se entende por patrimdnio e de quem sao 

as pessoas que construiram e seguem construindo a identidade paranaense. 

Consideracées finais 

Ao longo desse texto, procuramos demonstrar como museus e his- 

toria local podem caminhar juntos. Mais do que isso, os museus podem 
colaborar na construcdo de uma identidade histérica que englobe povos 

até entéo marginalizados da historia oficial de muitas localidades, como 

é o caso do Parana. Aqui, 0 foco foi dado nas potencialidades de uma das 

Caixas Didaticas, a Parana na Caixa, mas é importante ressaltar que o dia- 

logo entre os museus e as comunidades locais sao bem mais amplos e tém 

muitas possibilidades. 

Como o MAE-UFPR é um museu etnografico, que tem em seu acervo 

objetos representativos de grupos e individuos que quase nunca aparecem 

como protagonistas, o trabalho com a comunidade e com os detentores dos 

saberes é fundamental para dar outro olhar e novos significados as pecas. 

Esse didlogo se faz essencial 4 medida que muitos dos objetos coletados para 

0 museu entraram no acervo com uma visao que, de um lado, reiterava a 

ideia de que o Parana é um estado praticamente europeu, habitado quase 

que exclusivamente por descendentes de imigrantes, e, de outro, exotizava 

as populacées indigenas e as praticas culturais das populacdes negras para- 

naenses. Hoje em dia, como tentamos demonstrar, o museu trabalha com 

uma perspectiva muito diferente e tem buscado aprofundar suas relacoes 

com a comunidade ao seu entorno, recebendo visitas frequentes de repre- 

sentantes de populac6es indigenas, realizando exposigdes com curadoria 

compartilhada e construindo relagées cada vez mais fortes com grupos que 

mantém manifestacdes culturais paranaenses vivas e atuantes. 

Além de trazer esses grupos para o seu cotidiano, o museu tem se 

aproximado cada vez mais também das escolas. O MAE-UFPR tem uma 

parceria de longa data com a Secretaria de Educaci4o de Curitiba, realizando 

diversas atividades tanto com os professores e professoras da rede de ensino 

municipal quanto com seus estudantes. Em Paranagua, onde se encontra a 

sede expositiva, também ha um grande contato com as escolas, que visitam 

as exposicdes do museu e que participam de projetos em que as criancas 
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podem ser curadoras de sua prépria exposicao. Nesse sentido, a presenga 

do MAE-UFPR no processo de reflexdo acerca da histéria local ultrapassa 
as Caixas Didaticas, embora elas continuem sendo um otimo veiculo para 

difusao de seu acervo e das reflexes que se originam dele. 
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MUSEU DO HOLOCAUSTO DE CURITIBA: UMA 
RELAGAO INDISSOCIAVEL ENTRE MEMORIA E 
HISTORIA LOCAL 

Denise Weishof 

Luzilete Falavinha Ramos 

Michel Ehrlich 

Inaugurado em novembro de 2011, o Museu do Holocausto de Curitiba 

nasceu do desejo de um filho de judeus sobreviventes residente na cidade 
de construir uma obra para que esse evento da historia da humanidade nao 
fosse esquecido. Pode-se dizer que nessa primeira informacio ja é possivel 
perceber a relacado da instituicéo com a preservacdo da memoria de sobre- 

viventes do Holocausto que vieram para o Brasil, em especial daqueles que 
estabeleceram residéncia na capital paranaense e, assim, entrelacam suas 
histérias de vida com a historia local. 

Esse texto procura apresentar alguns aspectos por meio dos quais 
mesmos acontecimentos histéricos ocorridos em outro continente podem se 

tornar parte também da histéria local, quando levamos em conta a trajetéria 
pessoal dos individuos participes desses eventos. 

A imigracao de judeus sobreviventes do Holocausto para o Brasil e 

Curitiba 

Os estudos sobre imigracaéo geralmente tomam como referéncia 

o pais ou regido de origem dos imigrantes, até porque é com base nesses 

parametros que a maioria dos imigrantes se identifica e se organiza no 

pais de acolhimento (por meio de coldénias agricolas, escolas, imprensa, 

associacoes culturais, recreativas, de trabalho etc.). Nem todos os grupos 

imigrantes, contudo, se encaixam bem nessa premissa, e por isso acabam 

por vezes nas notas de rodapé dos estudos. 

Judeus séo um exemplo dessa particularidade. Oriundos de diferentes 

paises, os motivos que os levaram a emigrar estado frequentemente relacio- 

nados a sua condicao judaica*® e nao necessariamente ao pats de origem. 

5 Essa “condicdo judaica” excede o por vezes imaginado elemento religioso. Nao cabe no escopo desse trabalho 

discutir a definicéo de “judeu’” ou “judaismo’, mas é importante aclarar que a identificacgio com uma judaicidade 
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Também nos paises de acolhimento, como o Brasil, é comum — embora 

nao seja uma regra geral — que tenham construido redes de sociabilidade 

e solidariedade mais intensas com outros judeus (mesmo que vindos de 

outros paises) do que com nao judeus vindos do mesmo pais.*° Patria e 

nacdo sao, afinal, construgées sociais — e nao dados da natureza —, dina- 

micas em constante transformagao, reafirmacao, negociacao e contestacao 

(LESSER, 2001). 

A imigracao judaica para o Brasil pode ser tracada a tres, por assim 

dizer, “inicios” independentes. O primeiro deles data dos séculos XVI e 

XVII, com a chegada de cristaos-novos, ou seja, descendentes de judeus 

convertidos forcadamente ao cristianismo em Espanha e Portugal no final 

do século XV. Muitos deles permaneciam praticando 0 judaismo escondidos 

e viam no Brasil uma oportunidade de menos inseguranca, uma vez que, 

embora nao totalmente livres da Inquisi¢ao, a fiscalizacao desta na colénia 

era mais esparsa do que na metrépole. Com o tempo, contudo, os descen- 

dentes desses individuos foram deixando de se identificar como judeus 

— ainda que mantenham alguns costumes caracteristicos (NOVINSKY, 

1972).” Um segundo fluxo remonta ao ciclo da borracha na Amazonia no 

século XIX, que atraiu judeus vindos do Marrocos. As atuais comunidades 

judaicas do Norte do Brasil, sobretudo em Belém e Manaus, sao compostas 

em grande medida por descendentes desse grupo. Contudo, quando estamos 

nos referindo As comunidades judaicas do Centro-Sul do Brasil trata-se de 

um terceiro “inicio” (TOPEL, 2015). 

A imigracio de judeus para o Centro-Sul teve inicio em meados do 

século XIX. René Decol (1999) destaca, entretanto, que foi somente a partir 

da década de 1920 que mais do que alguns poucos milhares aportaram no 

Brasil. O motivo para esse fluxo tardio — tanto em relacao a migracao de 

  

pode se dar com elementos diversos, historicamente construidos, como cultura, povo, religiiio, ética, ancestra- 

lidade... Nesse sentido, concordamos com a afirmagio de Elias Canetti (1995, p. 176), segundo a qual “Loucos 

podem fabular a vontade sua homogeneidade, mas, quem os conhece, tenderd antes a julgar que entre eles ha uma 

variedade de tipos muito maior do que em qualquer outro povo. A amplitude dessa variedade dos judeus em sua 

esséncia ¢ aparéncia é das coisas mais espantosas do que se pode deparar”. Embora reconhecendo a necessidade 

de critérios mais claros, por exemplo, para estudos demograficos, nao se tratando aqui deste caso consideramos 

a identidade judaica como uma autoidentificacdo coletiva, ou seja, uma identidade que, como qualquer outra, 

estabelece fronteiras, mas cientes de que estas so mayeis, variaveis, em constante disputa e nao definidas nem 

historicamente e nem externamente ao grupo. 

46 £m cidades com populacao judaica relativamente maior essas associagoes as vezes se deram juntando esses 

dois elementos (por exemplo, instituigées frequentadas especificamente por judeus alemaes), ou entao com 

divisdes linguisticas (falantes do iidiche, por exemple) ou politicas (socialistas, sionistas etc.) (FELDMAN, 2010). 

7 Aindano periodo colonial, poderiamos mencionar a vinda de judeus para o Recife no contexto da ocupacao 

holandés no séctilo XVI, inclusive, fundando nessa cidade a primeira sinagoga do Brasil. A grande maioria 

desses individuos, no entanto, deixou o Brasil junto com seus conterraneos. 
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judeus para a América, impulsionada pelos pogroms na Russia em fins do 
século XIX, como em relacdo a grande imigracao europeia para o Brasil, 

que também teve seu auge nas ultimas décadas do século XIX (LESSER, 

1995) — reside, sobretudo, no fato de os Estados Unidos e a Argentina, 

entdo destinos mais procurados, terem adotado medidas mais restritivas a 

imigracao (DECOL, 1999). A conjuntura europeia — pés-Primeira Guerra 

Mundial e guerra civil na Russia — também levou muitos judeus, sobretudo 
do Leste Europeu, a empreenderem a migracAo transatlantica. 

Os motivos para a imigracao conjugavam aspectos gerais de seus locais 

de origem, como pobreza, guerras e instabilidade politica, com aspectos 

especificos do caso judaico, com destaque para o acirramento do antisse- 

mitismo na Europa Central e Oriental do entreguerras. A imigracao, pro- 

veniente, portanto, de paises como Polénia e Roménia, foi 0 principal fator 

de crescimento da populacao judaica no Brasil, que atingiu 56 mil pessoas 

em 1941, 70 mil em 1950, 90 mil em 1980 (DECOL, 1999) e pouco mais 

de 100 mil de acordo com censo de 2010 (IBGE, 2010). 

A grande maioria desses imigrantes se estabeleceu nos maiores centros 

urbanos (Rio de Janeiro e Sdo Paulo), mas comunidades judaicas também 

se formaram em outras regides, como é 0 caso de Curitiba. 

Os primeiros judeus a se estabeleceram em Curitiba foram, segundo 

Regina Gouvea (1980), duas familias vindas da Galicia austriaca (atualmente 

na Ucrania) em 1889. Em 1913 é fundada a Unido Israelita do Parana, com 

12 familias e mais 17 homens solteiros. Foi, no entanto, tal como no res- 

tante do Brasil, a partir dos anos 1920 que a comunidade judaica curitibana 

cresceu de fato, atingindo, segundo Gouvea, em torno de mil pessoas ao 

final da década. Esse crescimento levou ao estabelecimento de um cemitério 

judaico em 1926 e de uma escola primaria em 1927. 

Essa introducao salienta que a comunidade judaica de Curitiba é, por- 
tanto, anterior 4 Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto. A ascensao do 

nazismo veio trazer, no entanto, nao s6 um novo contingente populacional 

ao Brasil, mas também memérias e caracteristicas identitarias diferentes. 

Antes de poder prosseguir, é importante aclarar a quem nos referimos 

como “sobreviventes do Holocausto”. O termo envolve diversas disputas e 

controvérsias, pois é muito mais do que uma defini¢do, mas, a partir dos 

anos 1950, também o acesso (ou nado) a indenizacdes (BARKAT, 2004) e, a 

partir dos anos 1970, a uma certa posicdo de status identitario (LERNER, 

i ; ; : - osha ra 
Ataques violentos contra aldeias, bairros ou comunidades judaicas, principalmente na Russia czarista. 
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2013). De acordo com Carlos Reiss (2020), nos primeiros anos apés o fim 

da Segunda Guerra Mundial, eram considerados sobreviventes do Holo- 

causto apenas os judeus que passaram por experiéncias de confinamento 

provocadas pela perseguicao imposta pelos nazistas € seus colaboradores, 

seja em guetos, campos de concentracao ou esconderijos, além dos partisans, 

resistentes armados nas florestas. A disputa girava em torno de alguns outros 

grupos. O primeiro é o de judeus alemaes, austriacos, tchecos e italianos 

que, entre 1933 e 1939, deixaram a Europa fugindo do nazismo, mas antes 

da perseguicdo se materializar em uma politica de exterminio. O segundo 

é o de judeus, principalmente poloneses, que entre 1939 ¢ 1941 atraves- 

saram a fronteira com a Unido Soviética, fugindo do avanco alemao, mas 

antes das politicas de deportacao. O terceiro grupo € composto por judeus 

do Norte da Africa (exceto o Egito), da Siria e do Libano, regioes que eram 

ento colénias ou mandatos da Fran¢a de Vichy ou da Italia fascista. Estes 

judeus enfrentaram legislacdo antissemita, mas, por outro lado, nao houve 

la deportacao de judeus para campos de exterminio. Situacao semelhante 

também se aplica a parte dos judeus franceses, romenos e bulgaros. Hoje em 

dia, enquanto alguns especialistas, como o demédgrafo Sergio DellaPergola, 

expandiram a definicao para incluir esses grupos, outros, como 0 historiador 

Yehuda Bauer, defendem que, embora eles tenham passado por sofrimento 

e sejam parte da historia do Holocausto, “sobrevivente do Holocausto” deva 

ser um termo restrito aqueles fisicamente perseguidos pelos nazistas ou 

seus colaboradores (BARKAT, 2004). Neste texto, adotamos a definicao do 

Museu do Holocausto de Curitiba, a qual enuncia um conceito mais amplo 

e define como sobreviventes do Holocausto “todos os judeus que viveram 

por um periodo de tempo sob dominio nazista ou de seus colaboradores, 

foram alvos de politicas de perseguicao e sobreviveram ao fim de seus pro- 

cessos individuais””’ (MUSEU DO HOLOCAUSTO DE CURITIBA, 2022). 

O numero de sobreviventes do Holocausto que vieram para 0 Brasil é 

dificil de estimar. No periodo anterior a Segunda Guerra Mundial, ofato de 

serem judeus constava no registro de estrangeiros desses imigrantes (devido 

a politicas antissemitas), 0 que nao ocorre na documentacao do pos-guerra 

— e menos ainda sabemos, entre os judeus, quantos sao sobreviventes do 

Holocausto. Para o periodo entre 1933 e 1941, Jeffrey Lesser (1 995) aponta 

49 © museu ainda acrescenta, sob o termo “sobreviventes das perseguigoes nazistas” (em funcao de Holocausto, 

ou Shoa, ter se tornado um termo associado a especificidade judaica) também as pessoas per enGmAKS a popu- 

lagdes nao judias perseguidas pelo regime nazista ou seus colaboradores, como LGBTQIA+, populagao negra, 

testemunhas de Jeova, povos ciganos roma e sinti, pessoas com deficiéncias ou com disturbios mentais, eslavos, 

prisioneiros de guerra soviéticos e opositores politicos (MUSEU DO HOLOCAUSTO, 2022). 
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que 9.427 judeus vieram da Alemanha para o Brasil. Associando dados do 

Museu do Holocausto de Curitiba com os estudos demograficos de René 

Decol (1999), Michel Ehrlich (2020) estima, que, além destes do pré-guerra, 

entre 15 e 18 mil sobreviventes do Holocausto teriam chegado ao Brasil 

apos 1945, totalizando entre 25 e 28 mil pessoas — mas é preciso salientar 

que se trata de uma estimativa passivel de revisdes e serve somente para se 

ter uma ideia de dimensao. A partir da amostra do Museu do Holocausto 

de Curitiba, Ehrlich (2020) também conclui que os paises de origem mais 

comuns entre esses sobreviventes do Holocausto sao, nesta ordem, Polénia, 

Alemanha, Roménia e Hungria — 0 que esta de acordo coma concentracao 

de judeus por pais europeu antes da Segunda Guerra Mundial, com excecao 

da super-representacao de judeus alemaes, que pode ser explicada pelo 
grande fluxo de emigracao de judeus alemaes entre 1933 e 1939. 

De acordo com o Museu do Holocausto de Curitiba, 0 qual mantém 

uma base de dados, em constante atualizacio, de sobreviventes do Holo- 

causto no Brasil, ha registro de ao menos 110 sobreviventes do Holocausto 

que se estabeleceram na cidade de Curitiba®. Ehrlich (2020) aponta que, tal 

como no restante do Brasil, a maioria dessas pessoas era originaria do Leste 

Europeu, com concentracao, na pequena amostra curitibana, de ainda mais 

judeus poloneses e menos judeus alemaes (os quais, mais urbanizados do 

que seus patricios do Leste Europeu, talvez procurassem centros urbanos 

maiores). Tal distribuigdo também esta de acordo com Gouvea (1980), que 

aponta que, no periodo 1889-1970, 82,9% dos imigrantes judeus em Curitiba 

eram provenientes da Europa Oriental. Em funcdo da menor proporgao de 

judeus alemaes, a maioria desses sobreviventes chegou a Curitiba apés a 

Segunda Guerra Mundial. Essa faixa temporal é, no entanto, ampla. Mui- 

tos sobreviventes do Holocausto passaram alguns anos do pés-guerra na 

Europa para recuperar pertences, encontrar familiares e tentar reconstruir 

suas vidas, e somente mais tarde emigraram. Para outros, o Brasil nao foia 

primeira tentativa de se fixar, tendo migrado primeiro para outros paises, 

principalmente Israel ou outros paises da América Latina, e sé entao para 

o Brasil. Por isso, esse periodo de absorcao se estende do fim da Segunda 

Guerra Mundial, em 1945, até os anos 1960. 

5° A base contava, na data de 28/3/2022, com os nomes e, quando possivel, documentos e outras fontes histé- 

ricas, de 2.535 sobreviventes do Holocausto que se estabeleceram no Brasil. Tal base corresponde, portanto, a 

cerca de 10% do numero total de sobreviventes estimados. Especificamente em relacio aos sobreviventes esta- 

belecidos em Curitiba estes 110 nomes certamente representam mais de 10% do real, pois, por estar localizado 

nesta mesma cidade, o museu tem mais acesso aos sobreviventes que se fixaram em Curitiba em comparacao 

com outras partes do Brasil. 
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A adaptacao desses sobreviventes do Holocausto em Curitiba seguiu o 

padrao que ja se observava desde os anos 1920, se valendo intensamente de 

redes de solidariedade interna para, em sua maioria, ascender a uma classe 

média urbana. Testemunhos dos imigrantes e seus familiares frequentemente 

apontam que, uma vez chegados a Curitiba, procuravam as instituicdes da 

comunidade judaica ou entao individuos ou familiares que ja conhecessem 

anteriormente (pois normalmente a escolha do pais e cidade para onde 

migrar era determinado por essas redes de sociabilidade anteriores) em 

busca de ajuda para obter moradia, emprego e oportunidade de lazer e 

estudos para a familia. A ocupacdo mais comum desses recém-chegados era 

a de mascate (chamado em fidiche de clientelchik), vendendo de porta em 

porta produtos de comerciantes (em geral, outros judeus, ja estabelecidos). 

O objetivo da maior parte desses imigrantes era obter dinheiro para abrir 

seu proprio negdcio e que seus filhos tivessem a oportunidade de cursar 0 

Ensino Superior (nas palavras de muitos, “virar doutor”) (EHRLICH, 2020). 

Enquanto as redes de solidariedade possibilitaram que a maioria dos 

sobreviventes do Holocausto estabelecidos em Curitiba em pouco tempo 

obtivessem uma vida relativamente confortavel, a construcao da memoria 

do Holocausto seguia caminhos mais tortuosos. Tal como em outras partes 

do mundo, os primeiros anos do pés-guerra viviam uma “fase de repressao” 

em relacdo 4 memoria do Holocausto (ROUSSO, 1994), em que o passado 

devia ser “deixado para tras” em nome do futuro que se abria(ALEXANDER, 

2012) — excecdo feita aos relatos de heroismo da resisténcia armada. Esse 

cenario comecaria a se alterar com o julgamento de Adolf Eichmann em 

1961, mas o Holocausto sé se tornaria uma memoria sobre o qual o falar 

é valorizado nos anos 1990, tendo como grande marco o lancamento do 

filme A lista de Schindler. Durante boa parte de suas vidas (e, para muitos, 

até o final da vida), a relativamente boa adaptacao 4 nova morada coexistia 

com o siléncio sobre suas experiéncias passadas, o qual sé seria quebrado 

quando muitos j4 eram idosos, ou entao por seus filhos e netos. 

O Museu do Holocausto e a memoria dos sobreviventes 

Pautado no tripé memoria, educacao e pesquisa, o Museu do Holo- 

causto de Curitiba®! procura, por meio de suas a¢des, mostrar os aconte- 

cimentos histéricos a partir de trajetorias de sobreviventes que possuem 

51 As publicagées da instituigéo podem ser visualizadas no Instagram (https://www.instagram.com/museu- 

doholocausto/) e também no proprio site no museu (www.museudoholocausto.org.br). 
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ligacdo com o Brasil. Assim, no campo da educa¢ao, 0 museu conta com o 

departamento pedagégico atuando em duas frentes: mediacao educativa 

e formacdo. Ambas procuram ligar as narrativas pessoais das vitimas ao 

contexto contemporaneo local, nacional e/ou mundial. 

A mediacao educativa esta relacionada diretamente as visitas a exposi- 

cao do museu e também a capacitagao de outros mediadores. Se caracteriza 

por ser composta necessariamente por jovens, seguindo as “concepcoes € 

diretrizes da educacdo nao formal”, sem necessariamente as “formalidades 

que exigem as formacées académicas” (MUSEU DO HOLOCAUSTO DE 

CURITIBA, 2022, s/p). A escolha por jovens mediadores se da na crenca da 

possibilidade de um didlogo mais proximo entre a instituicao e os jovens em 

idade escolar que visitam a sua exposicao. Por isso, outra atribuigdo desse 

subdepartamento esta na formacao desses jovens mediadores seguindo as 

bases conceituais e a missdo da instituicdo, instruindo-os sobre os pilares 

que norteiam as acdes do museu e promovendo o aprofundamento historico 

e pedagogico que as visitas exigem. 

As visitas A exposicéo seguem a metodologia orientada pelo Yad 

Vashem, que prop6e ao visitante conhecer a vida da populagao judaica 

antes, durante e depois do Holocausto, numa tentativa de aproximar os 

visitantes nado sé do fendmeno em si, mas das narrativas pessoais de quem 

passou pelo Holocausto, promovendo a empatia histérica’’. Para isso 0 

Museu do Holocausto de Curitiba, inspirado num projeto do United States 

Holocaust Memorial Museum*™, desenvolveu os chamados Cartes de Identi- 

ficacao, ou Passaportes (Figura 1), e que s4o entregues aos grupos escolares 

que visitam o museu. Esse material educativo tem por objetivo aproximar 

os estudantes dos fatos histdricos contidos em cada sala expositiva e, por 

isso, sao convidados a passar as paginas dos cartées, se aproximando pouco 

a pouco do relato pessoal do sobrevivente. Atualmente sao 48 cartdes de 

identificacdo, ou seja, 48 experiéncias distintas de sobreviventes com 0 

Holocausto que, ao serem entregues aos estudantes-visitantes, promovem 

2 Instituicdo localizada na cidade de Jerusalém, em Israel, fundada em 1953 com o objetivo de proteger a 

meméria do passado significando-a para o futuro ¢ que atua em quatro pilares: comemoracio, investigacao, 

documentacio e educacio. (SCHURSTER, 2017, p. 151). 

53 Para Peter Lee (apud BARCA, 2003) a empatia histérica é uma operacao mental, em que colocar-se no lugar 

do outro historicamente ¢ compreender 0 contexto que envolve as acées do sujeito, sua intencionalidade, pos- 

sibilidade e limite para realizagio de tal acao. 

31 Localizado em Washington, nos Estados Unidos, a instituicgao ¢, segundo Reiss (2018), uma das maiores 

institui¢gdes ligadas 4 memoria do Holocausto que, além de duas exposi¢6es permanentes, possui um centro de 

estudos do tema c um programa de capacitaciio de pedagogos e professores que atuam da Educacio Infantil ao 

Ensino Médio.
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“uma empatia imediata causada por um jovem da mesma idade, numa 

epoca diferente” (REISS, 2018, p. 204) materializando, assim, 0 principio da 

personifica¢ao, ou seja, contando a historia contida por tras do simbdlico 
numero de seis milh6es.* 

Sendo assim, 0 critério utilizado para a producao desses cartées 

consiste em contar historias de vitimas que passaram pelo Holocausto 

na fase da infancia ou da adolescéncia e que tenham relacao direta com o 

Brasil, sendo sobreviventes ou familiares das vitimas (uma vez que, até por 

coeréncia histdrica, nem todas as historias s4o de pessoas que sobreviveram 

ao Holocausto). Das 48 histérias pessoais selecionadas para comporem os 

cart6es de identificacado, 25 tem relacdo com a cidade de Curitiba. 

Figura 1- Cartao de identificacdo entregue a grupos escolares que visitam o Museu do 

Holocausto de Curitiba 

  
Fonte: Museu do Holocausto de Curitiba (2022) 

°° Os cartées podem ser visualizados na pagina do muscu: https://www.museudoholocausto.org.br/pesquisa/ 
cartoes-de-identificacao/, 
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No campo da formacao, o departamento pedagogico promove capa- 

citacGes para professores, a fim de instrumentaliza-los acerca do ensino 

do Holocausto, de forma que este seja mais significativo para si mesmos e 

para os estudantes com os quais atuam. Nessa perspectiva, o museu defende 

a ideia de que o tema pode ser trabalhado desde a Educacao Infantil até 

o Ensino Superior, por isso, tanto as capacitagdes como as producées de 

materiais pedagégicos oferecem sugestdes e possibilidades de atividades 

para todas as etapas formativas. 

Um exemplo de formagao foi a capacitacado para educadores realizada 

no ano de 2020 (Figura 2) que iniciou de forma presencial e terminou de 

forma remota por causa das restricGes impostas pela pandemia da Covid-19. 

Participaram professores de diferentes localidades do Parana que trabalham 

em instituigdes formais e nao formais de ensino ptblicas e privadas e que 

atuam com criancas e jovens de distintas idades e em diferentes contextos. 

Figura 2 — Encarte de chamada para formagao de educadores 

  

Fonte: Museu do Holocausto de Curitiba (2020) 

A formacao contou com uma parte teérica a fim de apresentar aos 

participantes os principios educativos do Museu do Holocausto de Curitiba, 

o modo como a instituicdo concebe o ensino do Holocausto, e foi concluida 
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com a apresentacao de propostas de aulas construidas pelos participantes 

que levaram em consideracao o recorte da historia do Holocausto escolhido 

e a relacdo dela com a idade dos estudantes com os quais atuam, e 0 con- 

texto socioeducacional onde estdo inseridos. As propostas foram publicadas 

posteriormente no grupo destinado a educadores” que o museu mantém na 

rede social Facebook, a fim de divulgar essas producoes e incentivar outros 

educadores a realizarem propostas pedagodgicas relacionadas ao tema. 

As formag6es também acontecem fora do espago do museu com edu- 

cadores e/ou estudantes, todas as vezes que o departamento é procurado 

por uma instituicdo que solicita uma capacitacao. O que significa dizer que 

as acdes formativas do museu nao se resumem ao seu espaco fisico, mas 

existe um movimento no qual a instituicéo vai ao encontro do publico. 

No tocante a produc¢ao de materiais pedagdgicos, estes também seguem 

0 principio do uso de narrativas pessoais como principais fontes das diversas 

realidades presentes no Holocausto, contadas por sobreviventes ou familiares 

dos mesmos e que propiciam reflex6es sobre contextos contemporaneos. 

Um desses materiais é 0 livro comemorativo denominado Milhées de Vozes. 

Embora este, até o momento da escrita desse texto, ainda nao tenha sido 

publicado, sua proposta educativa vale destaque porque serve de base para 

varias praticas pedagégicas desenvolvidas pelo departamento pedagogico 

com estudantes das diferentes etapas formativas. 

A proposta do material é contar a historia de uma pessoa que passou 

pelo Holocausto a partir de um objeto pessoal do mesmo, historia essa que 

esta ligada a um tema educativo e que permite reflexes sobre questées coti- 

dianas do tempo presente nos mais diversos contextos. O livro é composto 

por 18 narrativas pessoais (Tabela 1), das quais seis sao narrativas de sobre- 

viventes que vieram residir em Curitiba. Cada historia vem acompanhada 

por propostas pedagogicas relacionadas ao tema educativo e pensadas para 

a Educacao Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 

Tabela 1 — Relacdo de hist6érias contidas no livro Milhdes de Vozes 

ENSINO DE HISTORIA: CONTRIBUICOES A PARTIR DA HISTORIA LOCAL 

  

  

  

  

Personagem Objeto de Estudo Tema Educativo 

Zofia Chorowicz Burowska Boneca Memoria Afetiva 

Mordechai Schlein Violino Resisténcia 

Ernesto Strauss Croqui da Casa Saudade 

5° Grupo Educacao Holocausto ¢ Direito Humanos: https://www.facebook.com/groups/259 165679439 1063. 
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Personagem Objeto de Estudo Tema Educativo 

Bunia Finkiel Lenco Medo 

Hans Czaczkes Medalhas Heroismo 

Sala Borowiak Caderneta de Enderecos Resiliéncia 

Kurt Krakauer Maquina de Escrever Esperanca 

Davis Lorber Talit Fé 

Gert Drucker Postal Infancia 

Samuel Rozemberg Estrela Amarela Identidade 

Aleksander Laks Foto no Gueto Vida 

Edward Helberger Lista de Schindler Responsabilidade 

Klara Pelcerman Identidade da Palestina Pertencimento 

Bela Bogdanski Livro de Receitas Destino 

Efraim Raymond Identidade Belga Liberdade 

Wanda Bandula Caixinha de Metal Sobrevivéncia 

Eva Kohane Manuscrito Memé6ria Coletiva 

Lea Mamber Livro “Salto para a Vida” Educacao e Shoa 
  

Fonte: Museu do Holocausto de Curitiba, 2022 

Além das atividades que sao desenvolvidas com estudantes, o livro 
Milhoes de Vozes € a base para a producao de animacées curtas que contam 
as histérias dessas pessoas contidas no livro. O projeto idealizado pelo 

departamento pedagdgico em conjunto com a Universidade de Pernam- 

buco (UPE) tem por objetivo aproximar as narrativas pessoais do publico 

infanto-juvenil e é uma iniciativa pautada na ideia de que o Holocausto 
pode ser ensinado desde os estudantes da Educacdo Infantil, acreditando 

que “as criancas tem ciéncia das temporalidades anteriores a elas proprias” 
(COOPER, 2012, p. 17) e que com essa ciéncia mediada pela educacdo 

“podem comecar a entender e discutir as razdes do comportamento das 

pessoas, os valores de uma sociedade diferente da sua e por que existem 

perspectivas diferentes” (COOPER, 2012, p. 27). De acordo com Lima 

(2021), existem dois bons motivos para o trabalho com animacoes em sala 

de aula, na perspectiva dos contetidos de Histéria. Primeiramente, porque 

elas sio mais adequadas para os estudantes de faixas etdrias menores de 

12 anos, por serem producées que geralmente apresentam indicacao etaria 

livre, ao passo que muitos dos outros géneros cinematograficos que trazem 
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contetido histérico se distanciam de criancas e pré-adolescentes; em segundo 

lugar, porque as anima¢oes sao de curta durac¢ado o que favorece o trabalho 

do docente na duracdo de sua aula e favorece um maior entendimento dos 

estudantes quanto ao contetido historico contido na animacao, ja que ela 

apresenta uma linguagem que se aproxima da faixa etaria dos estudantes 

do Ensino Fundamental. 

O projeto ganhou vida em 2021 e as primeiras cinco animacoes foram 

lancadas em outubro do mesmo ano, numa referéncia ao més da Guanes 

Atualmente, ja estao disponibilizadas no canal que o museu tem no Youtube 

sete das 12 histérias (Zofia Chorowicz Burowska, Lea Mamber, Mordechai 

Schlein, Hans Czaczkes, Bunia Finkiel, Sala Borowiak e Ernesto Strauss), 

sendo que duas sao de sobreviventes que vieram residir em Curitiba (Lea 

Mamber e Bunia Finkiel). O destaque desse projeto esta na narracao das 

historias feitas por criangas e adolescentes, geralmente descendentes dos 

personagens, 0 que favorece ainda mais a aproximacao das historias oe 

o ptiblico alvo. Esse trabalho segue em andamento ate que as 18 histdrias 

tenham sido transformadas em anima¢ao. 

Os trabalhos do departamento pedagdogico nao se encerram nas ativi- 

dades descritas anteriormente. Outras iniciativas também sao desenvolvidas, 

como concursos que procuram envolver escolas publicas e privadas no desen- 

volvimento de projetos acerca do ensino do Holocausto, que proporcionem 

a reflexio sobre a atualidade; as maletas pedagégicas que estao na etapa do 

protétipo e que objetivam levar para as escolas, de maneira itinerante, parte 

do acervo que o museu guarda na reserva técnica e que pode contribuir para 

aulas tematicas dentro de recortes da historia do Holocausto, como infan- 

cia, resisténcia, Noite dos Cristais, entre outros; a construcao de See 

pedagdgicas para materiais produzidos por outras instituigdes, como € 0 caso 

do material educativo que apresenta a historia de Petr Ginz e que se trata de 

uma parceria com as Nac6es Unidas, ou o documentario Tsé, uma producao 

do cineasta Fabio Kow para a qual o departamento ficou responsavel por ela- 

borar propostas de atividades para sua utilizacao; a dinamica da Piramide do 

Odio, que é uma adequacao baseada em um material produzido pelo Museu 

57 Zofia Chorowicz Burowska (https:/ /www.youtube.com/watch?v=VAw4qITSr_4&t= 14s); 

Lea Mamber (https://www-youtube.com/watch?v=qCgk_oP_vds&t=1 875); 

Mordechai Schlein (https://www-youtube.com/watch?v=k7DUUp53mes); 

Hans Czaczkes (https:/ /wwwyoutube.com/watch?v=tjmrLztLHCe); 

Bunia Finkiel (https://www-youtube.com/watch?v=q-Yv7f5C9lo), 

Sala Borowiak (https:/ /wwwyoutube.com/watch?v=NHxuKvQuqRs); 

Ernesto Staruss (https://www-youtube.com/watch?v=CKnJcHh1ym0). 
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Judaico do Chile, cujo departamento faz uso nas formacées de educadores e 
estudantes; o Primeiro Congresso Internacional sobre Ensino do Holocausto 
e Educacao em Direitos Humanos, realizado em 2021 por ocasiao dos 10 anos 

de fundacao do Museu do Holocausto de Curitiba e que reuniu pesquisadores 
internacionais e de diversas partes do Brasil apresentando suas investigacées 
relacionadas ao tema, e cujas comunica¢Ges deram origem a artigos que vem 

sendo publicados em revistas cientificas e também na elaboracao de um livro 

de coletaneas, a fim de dar maior visibilidade a esses trabalhos, 

Todas essas ages demonstram que o Museu do Holocausto de Curitiba 

nao é apenas um espaco de visitacao. O espacgo expografico, assim como 

o departamento pedagégico, sao duas das muitas partes que compéem o 

grande mosaico que é a instituicado. Todas as partes trabalham em funcaio 

de nao apenas pesquisar e guardar memorias de uma histéria que nao se 

quer e nao se deve esquecer, mas de divulga-la, a fim de que as pessoas 

compreendam que nenhuma histéria é isolada, todas estado entrelacadas 
umas com as outras e tém reflexo no tempo presente. 

Consideracées finais 

Os processos migratérios estao presentes na histéria da humanidade 
desde os tempos mais remotos e acontecem por diversos fatores, contudo 

sao os contextos de guerra que potencializam as migrac6es, muitas vezes 

separando familias, quando nao as dizimam. Dessa forma, as memorias 
familiares, culturais, religiosas desses sujeitos que chegam a outros lugares, 

muitas vezes como refugiados, ou apatridas, estao contidas em diarios, foto- 
grafias, documentos, correspondéncias, ou simplesmente nas lembrancas 
que cada um guarda consigo mesmo. 

O caso dos judeus que chegaram ao Brasil se encaixa nos processos 
migratérios forcados e estimulados por pobreza, guerras, instabilidade 

politica, acrescido do antissemitismo. Essa populagao chegou ao pais com 
suas memorias, usos e costumes e se estabeleceu como parte da sociedade 

brasileira colaborando com ela culturalmente, economicamente, entrela- 

cando suas histérias com as histérias dos outros povos. 

Muitas vezes essas histérias esto guardadas em espacos especificos 

como museus, arquivos, galerias, centros culturais entre outros, como se fos- 

sem unicamente objetos de apreciacao. Indo na contramao dessa perspectiva, 

o Museu do Holocausto de Curitiba, que se ocupa da mem6ria, pesquisa e 

educacao relacionada ao Holocausto, seus sobreviventes e seus reflexos na 
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sociedade contemporanea, mais especificamente a brasileira, procura, por 

meio do seu espaco expositivo, bem como de seus demais departamentos, 

realizar acdes que tornem vivas e significativas essas memorias. Segundo 

o International Council of Museums (ICOM apud SANTA ROSA; SCALEA, 

2006, p. 55) o museu “é uma instituigaéo permanente, sem fins lucrativos, 

aberta ao publico, que adquire, conserva, pesquisa e expe objetos de cara- 

ter cultural cientifico, para fins de estudo e entretenimento’, dessa forma, 

todo o trabalho do Museu do Holocausto esta voltado para as narrativas 

de sobreviventes e seus familiares (vindos para o Brasil) que contribuem 

de forma personalizada para o entendimento do que foi esse fenémeno na 

historia da humanidade, e como situac¢ées de preconceito, racismo, intole- 

rancia que o tornaram possivel, sao prejudiciais para as relagdes humanas, 

embora ainda sigam sendo bem evidentes nas diversas sociedades. 

Como forma de ensinar sobre o Holocausto, mas também refletir 

sobre ele fazendo conexées com o contexto contemporaneo, o departamento 

pedagdgico promove formagées para educadores e estudantes, concursos, 

constréi propostas e materiais pedagdégicos e também media as visitas de 

grupos escolares. O uso de cartées de identificacao durante as visitas € um 

exemplo de acdo que procura aproximar 0 ptblico do fato historico, tendo 

como elo histérias pessoais de sobreviventes que vieram para o Brasil, prin- 

cipalmente daqueles que se instalaram na capital paranaense, entrelacando 

suas histérias com a histéria local. O uso de relatos de pessoas que passaram 

pelo Holocausto quando criangas ou adolescentes, bem como a escolha por 

sobreviventes que vieram para o Brasil so recursos utilizados para despertar 

nos visitantes a empatia histérica e assim produzir conhecimento significativo. 

O que se relatou aqui é apenas uma parte do trabalho dinamico 

desenvolvido pela instituic&o que esta sempre estabelecendo parcerias com 

outras instituicdes, a fim de ampliar a meméria, a pesquisa e o ensino do 

Holocausto, promovendo a compreensio de que essa é uma historia viva 

que se relaciona com outras histérias de pessoas e locais, e que serve de 

instrumento para refletir o tempo presente, o contexto local e 0 contexto 

individual de cada um e cada uma. 
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ENSINO DE HISTORIA E HISTORIA LOCAL: 
REFLEXOES PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Giselia dos Santos de Melo 

Lilian Costa Castex 

A memoria, na qual cresce a historia, que por sua vez a alimenta, 

procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos 

trabalhar de forma que a meméria coletiva sirva para a libertagdo e 

nao para a serviddo dos homens. 

(Jacques Le Goff) 

Esse capitulo apresenta reflexGes a respeito do ensino de Histéria e 

a histéria local, assim como a presenca da Educaco Histérica no Ensino 

Fundamental na Rede Municipal de Curitiba (RME). No curriculo da RME, 

nos anos iniciais de escolarizacdo, destacam-se a identidade individual e 

coletiva dos estudantes e a histéria local, temas recorrentes no ensino e 

aprendizagem no Ensino Fundamental. 

Autores como Riisen (2001), Schmidt e Cainelli (2010), que explicam a 

constituicéo do pensamento histérico na vida pratica e para o ensino de Histéria, 

trazem possibilidades para 0 ensino e aprendizagem de Histdria com 0 tema 

da historia local so as referéncias teéricas para as reflexdes a respeito do tema. 

A historia local e o ensino de Histéria 

O ensino de hist6ria local ganha significado e importancia no Ensino 

Fundamental, exatamente pela possibilidade de introduzir a formacdo de um 

raciocinio de Histéria que contemple nao sé individuo, mas a coletividade, 

apresentando as relacGes sociais que ali se estabelecem na realidade mais 

proxima. A historia local possibilita a compreensao do entorno do aluno, 

quanto a sua historicidade, identificando passado e presente nos varios 

espacos de convivéncia. Essa tematica permite que o professor possa incluir 

na formacao académica do estudante as histérias individuais e dos grupos 

de convivio, inserindo-o em contextos mais amplos e buscando revelar as 

relacdes da sociedade em que vive.


