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                                               RESUMO 

 

Considerando que o racismo  impacta significativamente o desenvolvimento 

brasileiro e a escolarização de crianças e adolescentes negros, a literatura 

especializada ressalta que a educação formal tem oferecido oportunidades 

diferentes de acesso e tratamento, condicionando esse grupo ao fracasso 

escolar e ao impedimento da construção de identidades positivas sobre si e seu 

grupo racial, além das unidades de ensino contribuírem para a perpetuação da 

discriminação racial, a partir do silenciamento e da naturalização da violência e 

de relações desiguais. No Brasil, a Lei 10.639/03 estabelece que esse tema deva 

ser tratado de forma transversal e, em específico, nas disciplinas de História 

Brasileira, Educação Artística e Literatura. Nesse contexto, a atual pesquisa tem 

como objetivo identificar quais são as ações de uma escola para a 

implementação da educação das relações étnico-raciais, com foco nos alunos 

negros de anos finais do ensino fundamental do interior paulista. A unidade de 

ensino, que está localizada na região central, é pertencente à rede estadual, em 

um município com 66 escolas estaduais, sendo que 40 ofertam o ciclo do 6º aos 

9º anos. Para tal, foi realizada uma pesquisa qualitativa e do tipo etnográfica com 

Observação Participante, acompanhando o fluxo e a rotina escolar, registro em 

diário de campo e entrevistas estruturadas com professores educadores, sendo 

um professor de História brasileira, um professor de Educação Artística, um de 

Literatura e um de Projeto de Vida e o Coordenador Pedagógico. A análise 

ocorreu na Abordagem Fenomenológica, constituindo 6 eixos de discussão. 

Observou-se discursos racistas manifestos por diferentes atores escolares e as 

consequências negativas para os adolescentes negros dos anos finais do Ensino 

Fundamental e para a comunidade escolar como um todo, especialmente devido 

ao fomento e a reprodução da violência no cotidiano. Como resultado, a 

investigação demonstrou que essa escola não tem atuado na perspectiva das 

Relações Étnico-raciais e para a efetiva implementação da Lei 10.639/03, além 

de haver dados que demonstrem a manutenção de tratamento diferenciado entre 

alunos negros e brancos, com desvantagem para os primeiros. Com isso, a 

escola não tem contribuído para a formação de mentalidades antirracistas, assim 

como não tem se aproximado das perspectivas de Educação Cidadã e de 

Desenvolvimento Humano, ambas associadas aos preceitos de Justiça, 

Democracia e Equidade.  

PALAVRAS-CHAVES: Educação Brasileiro, Relações Étnico Raciais, 

Desenvolvimento Social e Humano, Desenvolvimento como Liberdade.  
 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Considering that racism significantly impacts the Brazilian development and 

schooling of black children and adolescents, the specialized literature 

emphasizes that formal education has offered different opportunities for access 

and treatment, conditioning this group to school failure and preventing the 

construction of positive identities about themselves and their racial group, in 

addition to the teaching units contributing to the perpetuation of racial 

discrimination, from the silencing and naturalization of violence and unequal 

relationships. In Brazil, Law 10,639/03 establishes that this issue must be treated 

in a transversal way and, specifically, in the disciplines of Brazilian History, Arts 

Education and Literature. In this context, the current research aims to identify 

what are the actions of a school to implement the education of ethnic-racial 

relations, focusing on black students in the final years of elementary school in the 

interior of São Paulo. The teaching unit, which is located in the central region, 

belongs to the state network, in a municipality with 66 state schools, 40 of which 

offer the 6th to 9th grade cycle. To this end, a qualitative and ethnographic 

research was carried out with Participant Observation, following the school flow 

and routine, recording in a field diary and structured interviews with teacher 

educators, being a teacher of Brazilian History, a teacher of Arts Education, a of 

Literature and one of Life Project and the Pedagogical Coordinator. The analysis 

took place in the Phenomenological Approach, constituting 6 axes of discussion. 

Racist speeches manifested by different school actors and the negative 

consequences for black adolescents in the final years of elementary school and 

for the school community as a whole were observed, especially due to the 

promotion and reproduction of violence in everyday life. As a result, the 

investigation showed that this school has not acted in the perspective of Ethnic-

Racial Relations and for the effective implementation of Law 10.639/03, in 

addition to having data that demonstrate the maintenance of differentiated 

treatment between black and white students, with a disadvantage for the first. 

With this, the school has not contributed to the formation of anti-racist mentalities, 

as well as it has not approached the perspectives of Citizen Education and 

Human Development, both associated with the precepts of Justice, Democracy 

and Equity. 

 

Keywords: Brazilian Education, Ethnic Racial Relations, Social and Human 

Development, Development as Freedom. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Este trabalho visa investigar as ações de uma escola estadual do interior 

de São Paulo para a efetivação da Lei 10.639/03 e como atuam com relação aos 

Estudos das Relações Étnico-raciais. No entanto, ressalta-se que no Brasil as 

relações étnico-raciais ocorrem a partir de uma diversidade de etnias, e que 

nesta pesquisa, o foco são os alunos negros dos anos finais do ensino 

fundamental. Esse interesse se justifica devido aos dados da literatura que 

demonstram que a população brasileira é majoritariamente negra, e, portanto, 

para que ocorra um verdadeiro desenvolvimento nacional, é necessário, antes 

de tudo, conhecer o seu povo, suas necessidades, privações e aspirações. 

Adicionalmente, justifica-se a intrínseca relação entre Sistema de Ensino e as 

visões formadoras do Desenvolvimento Nacional, como pretende-se expor nesta 

pesquisa. 

Na primeira parte, discute-se o conceito de Desenvolvimento, suas 

diferentes perspectivas e as consequências para os modos de vida em 

sociedade, considerando tomadas de decisão no campo político, social, cultural 

e especialmente humano. Elege-se como referencial teórico, teorias do 

Desenvolvimento Social e Humano, mas com interesse maior no estudo sobre o 

Desenvolvimento como Liberdade de Amartya Sen, já que o autor propõe que 

as pessoas sejam colocadas em primeiro lugar nos processos de 

desenvolvimento, contrapondo-se a visões tradicionais do desenvolvimento 

econômico e a perpetuação de seu mito, como exposto pelo economista 

brasileiro Celso Furtado. Dessa forma, com o embasamento deste paradigma, 

assume-se a importância de as pessoas assumirem a condição de agentes, 

sendo protagonistas na construção de suas próprias vidas e da sociedade em 

que vivem, contribuindo assim para a sua história individual e coletiva.  

Na segunda parte, apresenta-se a importância da Educação para os 

percursos de Desenvolvimento de um país. Para tal, parte-se do paradigma de 

inclusão e de respeito às diferenças, buscando um corpo teórico condizente com 

a promoção da participação real dos alunos e com interesse em eliminar ações 

racistas, injustas, excludentes e desvantajosas para alguns grupos sociais, e em 

especial, a população afrodescendente. Também, denuncia-se as violências 

raciais impostas aos alunos negros no cotidiano escolar e as inúmeras tentativas 
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de apagamento e silenciamento de sua ancestralidade, perpetuando os ideais 

eurocêntricos enquanto superiores e obstaculizando a formação de uma 

identidade social positiva em cada aluno e em cada coletivo.  

Na terceira parte, apresenta-se brevemente a política pública curricular do 

Brasil, com maior interesse em investigar a implementação da Lei 10.639/03 e 

os documentos que subsidiam os estudos das relações étnico-raciais para o 

sistema de ensino brasileiro. Há ainda, a proposta de conhecer marcos 

legislativos importantes, subsidiando a investigação no que tange aos avanços 

e retrocessos de políticas públicas que são responsáveis pelo tratamento justo 

e igualitário dos alunos, e em especial, como as mudanças normativas alcançam 

os alunos negros, que historicamente sofreram e ainda sofrem discriminações e 

maus tratos na educação básica.  

Destaca-se que para o uso dos termos “relações étnico-raciais”, “etnia” e 

“raça” ao longo desta pesquisa, recorreu-se ao Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana de 2013. A designação de Relações Étnico-raciais se refere a processos 

de reeducação das relações entre negros e brancos, o que envolve movimentos 

de articulação entre política, educação e sociedade como um todo. Já o termo 

étnico, se apresenta com a função de caracterizar as relações tensas advindas 

de traços fisionômicos e da cor da pele, demonstrando que a ancestralidade 

africana é marcada por visões de mundo, valores e princípios divergentes de 

outras, as quais tiveram outras origens, como a indígena, europeia e a asiática.  

E em relação ao termo raça, recorre-se ao Parecer CNE/CP nº 3/2004, 

que esclarece que raça é uma construção social forjada nas tensas relações 

entre brancos e negros, muitas vezes camufladas como harmoniosas. Portanto, 

nesse contexto, não se relaciona ao conceito biológico de raça cunhado no 

século XVIII, mas sim as ressignificações trazidas pelo Movimento Negro que, 

em diversas situações, o abordou no sentido político e de valorização do legado 

da população africana. 

Perante as discussões trazidas no referencial teórico, foi necessário 

elencar estratégias de pesquisa capazes de apreender o nível de realidade 

exposto, ao mesmo tempo, em que se assume o compromisso com abordagens 

antirracistas e com respeito aos povos brasileiros e a diversidade étnica-racial. 
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Assim, a metodologia selecionada foi a qualitativa e do tipo etnográfica, 

possibilitando  à pesquisadora adentrar a unidade de ensino e se aproximar dos 

atores sociais, identificando situações cotidianas e a dinâmica como um todo. Os 

instrumentos de coleta foram Observação Participante com produção de diário 

de campo e entrevistas estruturados. Os registros de observação participante no 

diário de campo foram realizados de acordo com os preceitos da Etnografia da 

Prática Escolar de André (2020) e as entrevistas foram transcritas na íntegra.  

Para executar a análise de dados, selecionou-se a Abordagem Fenomenológica 

e em seguida, foram formados 6 eixos de discussão. 

 Essa pesquisa se justifica diante a necessidade de subsidiar discussões 

no campo da literatura e da política pública sobre a implementação da Lei n° 

10.639/03, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-

brasileira e com a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana de 2013. Além disso, parte-se do reconhecimento de 

que o racismo à brasileira é um obstaculizador para o desenvolvimento nacional, 

sendo, portanto, necessário conhecer e debater o papel da educação no 

combate à violência racial e a formação de uma sociedade democrática.  

 

OBJETIVO GERAL 

Identificar quais são as ações de uma escola pública do interior paulista 

para a implementação da educação das relações étnicos-raciais e verificar como 

o racismo estrutural e estruturante se revela no seu cotidiano, refletindo sobre 

as privações impostas a população negra e os obstáculos ao Desenvolvimento 

Social e Humano.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Verificar a existência de projetos e documentos referentes a Educação 

das relações étnicos-raciais na escola investigada; 

 - Averiguar com os professores de 3 áreas distintas como eles têm 

trabalhado com a temática, sendo 1 professor de Literatura, 1 professor de 

História Brasileiras e 1 professor de Educação Artística;  



11 
 

 - Identificar a compreensão do coordenador pedagógico sobre essa 

temática e como ela tem sido desenvolvida em sua unidade escolar; 

 - Refletir sobre como essa comunidade escolar, como um todo, tem se 

sensibilizado em relação à Educação das relações étnico-raciais; 

 - Analisar como os estudantes negros se sentem e se percebem no 

espaço escolar elegido e se a previsão de conteúdos sobre as relações étnicos-

raciais os tem alcançado positivamente. 

2 DESENVOLVIMENTO: PARA QUE E PARA QUEM? 

2.1 O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO  
 

Sobre o conceito de desenvolvimento, primeiramente revela-se o fato de que 

este surgiu da biologia. Segundo Santos et al (2012), no seu contexto original, 

ele é empregado como um processo de evolução dos seres vivos para alcançar 

estágios superiores, ou seja, com melhores potencialidades genéticas. Nas 

últimas décadas do século XVII, com a influência do darwinismo social, o 

conceito biológico de desenvolvimento foi transferido para a vida em sociedade, 

e com isso, surgiram os discursos em torno das concepções de progresso, 

expansão e crescimento. Contudo, destaca-se que as características citadas 

foram designadas para sociedades ocidentais, classificadas com o status de 

superiores, e, portanto, mais desenvolvidas. É nesse cenário, que a palavra 

desenvolvimento se vinculou a um conjunto de ações interessadas em pôr em 

movimento os processos de mudanças que alcançariam a evolução.  

Nota-se que a origem do conceito é fundamental nas discussões sobre o que 

é desenvolver uma sociedade e quem são seus reais beneficiários, pois a 

compreensão do conceito implica conhecer as construções e decisões no âmbito 

social, cultural e político, observando que de acordo com a maneira em que se 

usa esse conceito, é possível investigar o quanto os líderes governamentais têm 

tido interesse nas consequências que alcançam os povos das nações. Na 

concepção de Santos et al (2012), as forças dominantes valorizam ou desprezam 

os possíveis significados da palavra desenvolvimento de acordo com uma 

racionalidade utilitária, mas que dentro dessa lógica, a palavra em questão tem 

tido o poder de impulsionar pessoas, governos, nações e uma infinidade de 
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recursos monetários ou não, através das funções que ela exerce na imaginação 

de um coletivo social.  

Ainda de acordo com os estudos de Santos et al (2012), a partir do status de 

objeto de pesquisa científica, o conceito de desenvolvimento passou a fazer 

parte do arcabouço teórico e metodológico da Economia do Desenvolvimento na 

década de 1940. Nesse cenário, o desenvolvimento é descrito como uma 

sociedade industrial, urbana e detentora de riqueza, e esta última acontece por 

meio de acúmulo de renda monetária. O crescimento econômico é, portanto, 

associado a garantia do bem-estar da população, sendo a sua riqueza 

quantificada pelo produto anual per capita. Afirma-se que a concepção de 

desenvolvimento é representada neste período histórico como uma força motriz 

capaz de conduzir sociedades atrasadas para o avanço, alcançando níveis mais 

superiores de desenvolvimento e consequentemente, de nação. Para tal, é 

empregado o financiamento da industrialização dos países centrais, os quais 

exploram os denominados países não desenvolvidos e periféricos através da 

imposição da exploração. Todavia, no decorrer da história, ficou visível a 

diferença entre crescer e distribuir, já que a ideia de que em algum momento 

todas as sociedades teriam o mesmo nível de progresso material, social e 

cultural dos pioneiros capitalistas não se mostrou verdadeira, especialmente pela 

percepção da distância entre países ricos e países pobres, especialmente no 

que se refere a qualidade de vida das pessoas e ao próprio “desenvolvimento da 

nação”.  

Portanto, os estudos científicos da Economia do desenvolvimento não foram 

suficientes para explicar as contradições do capitalismo, especialmente no que 

tange a falácia de que o desenvolvimento, enquanto crescimento econômico, 

significaria, em algum momento, a distribuição de bens.  

O economista Celso Furtado (2002) reforça o entrelaçamento entre a teoria 

do desenvolvimento econômico com o conceito de evolução, que é pertencente 

ao campo das ciências da natureza, juntamente com a noção de progresso, de 

raízes religiosas. Os homens justificavam a necessidade de melhorar as 

condições de vida, mas que para obtê-las, as ações meritórias deveriam assumir 

um caráter de sacrifício, o qual seria empregado no presente para recompensas 

futuras. Com a justificativa do sacrifício, a dominação social foi legitimada, assim 

como a viabilização da acumulação de riquezas e aumento da produtividade, 
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culminando no benefício de minorias, e estas passaram a exercer o poder de 

acordo com interesses particulares de sua classe. É nesse cenário que o autor 

declara que a ideia de desenvolvimento econômico é um mito, o qual teria como 

função desviar a atenção da tarefa mínima de identificar as necessidades 

essenciais da coletividade, o que seguramente, contribui para reforçar a doutrina 

de dominação dos povos e legitimar a destruição de formas de cultura arcaicas. 

E assim, um grande contingente populacional estabelece a crença de que os 

pobres podem desfrutar dos estilos de vida dos ricos, desde que continuem se 

sacrificando e destruindo o meio físico, enquanto persiste a concentração de 

renda em prol de reduzida minoria. 

Em contrapartida, após um período intenso de crescimento econômico e 

industrialização, se solidificaram as percepções do aumento da degradação 

ambiental, desgaste de fontes não renováveis de energia, elevada concentração 

de renda e falência de projetos nacionais. Ademais de haver evidências diretas 

de que o intenso crescimento econômico não gerou adições na qualidade de 

vida geral da população, tornando urgente repensar o conceito de 

desenvolvimento em âmbito internacional. Esses dilemas também culminaram 

na indagação de como o desenvolvimento e o  das populações seriam medidos, 

ensejando a superação de avaliações embasadas em indicadores econômicos 

e materiais. De acordo com Silva, Nelson e Silva (2018), desde a década de 70 

têm sido incorporados elementos qualitativos no conceito de desenvolvimento, o 

que contrapõe a ideia anterior de que desenvolvimento é sinônimo de 

crescimento econômico. Acrescenta-se que as atuais discussões sobre 

desenvolvimento estão ocorrendo em instituições governamentais, organismos 

multilaterais, na sociedade civil e no debate acadêmico. Afirma-se que os 

discursos sobre esse tema são permeados pelas diferentes formas de 

compreender a orientação de desenvolvimento desejada por cada governo 

nacional, e estes são influenciados por órgãos internacionais.  

Em 1986, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração do 

Direito ao Desenvolvimento, devido a percepção mundial de desigualdade no 

Desenvolvimento para uma extensa diversidade populacional.  

Esse documento reconhece que o desenvolvimento é um processo 

econômico, social, cultural e político abrangente, afirmando a premência da 

cooperação internacional para resolver questões de caráter humanitário e de 
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promover o respeito aos Direitos Humanos e às liberdades fundamentais para 

todos os povos, sem distinção por critérios raciais, sexistas, religiosos, políticos 

ou de outra natureza nacional ou social. A Declaração adiciona que a pessoa 

humana é o sujeito central do desenvolvimento, portanto, deveria participar 

ativamente do direito a este desenvolvimento, tornando-se beneficiária do 

processo. E no que se refere ao papel do Estado, é seu dever a promoção 

constante do bem-estar de toda população, o que ocorre por meio do 

estabelecimento de condições nacionais e internacionais favoráveis ao pleno 

desenvolvimento individual e coletivo, além de eliminar os obstáculos a este 

processo, os quais são resultantes da falha de observância dos direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais e culturais. Nesse contexto, as reformas 

econômicas e sociais objetivam à erradicação de todas as formas de injustiças 

sociais, envolvendo a igualdade de oportunidade no acesso a recursos básicos, 

saúde, educação, habitação, emprego e distribuição equitativa de renda. 

No entanto, mesmo com os avanços declarados no conceito de 

desenvolvimento, Silvia, Nelson e Silvia (2018) pontuam que a visão hegemônica 

de desenvolvimento permanece atrelada ao crescimento econômico. 

Especificamente sobre o Brasil, Furtado (2004) analisa que o país apresenta o 

caso de mau desenvolvimento, reforçando que não houve correspondência entre 

crescimento econômico e desenvolvimento. Neste país, nas décadas de 50 e 60, 

a participação do investimento no produto interno brasileiro atingiu níveis 

significativos devido à industrialização intensa, proporcionando acumulação, 

particularmente, nos setores de transportes e energia. O autor acrescenta que 

nesses anos e nos decênios seguintes, os salários reais da maior parte da 

população não refletiram este crescimento econômico, evidenciando que o 

investimento em recursos, mesmo em uma sociedade democrática, não é 

condição suficiente para oferecer melhor futuro a população.  

Em 1974, Celso Furtado denuncia que mesmo após as consequências 

desastrosas para o meio ambiente e para a grande massa populacional, o 

cenário internacional permanece com a forte ideia de que um país é considerado 

desenvolvido ou subdesenvolvido de acordo com o grau de acumulação de 

capital aplicado aos processos produtivos e ao grau de acesso aos bens finais 

caracterizadores de estilo de vida moderno. A pressão sobre os recursos não 

reprodutíveis é causada pelos efeitos diretos e indiretos da elevação do nível de 
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consumo das populações, no qual está intimamente relacionado a essa 

orientação geral do processo de desenvolvimento. Ressalta-se que os padrões 

de consumo dos países ricos elevam a exclusão das grandes massas, as quais 

vivem dentro destes mesmos países ou em países periféricos, formando, ao 

todo, uma massa demográfica extensa. Dessa forma, evidencia-se que uma das 

consequências da orientação do desenvolvimento com enfoque no aumento de 

renda de minorias, é o crescimento da população periférica nos centros urbanos. 

Ao analisar o Brasil, Furtado (2002) revela que o problema da pobreza não se 

relaciona a escassez de recursos, mas a intensa propensão ao consumo dos 

grupos de alta renda. O diferencial deste país é a disponibilidade de recursos, 

os quais poderiam ser usados na erradicação da fome e miséria, no entanto, falta 

vontade e ação política apoiada em opinião pública.  

Dessa forma, uma orientação de desenvolvimento realmente inovadora deve 

priorizar as condições de vida da população, permitindo o acesso a formas 

sociais que estimulem a criatividade humana e que sejam capazes de responder 

aos anseios coletivos. Esse projeto social de desenvolvimento, portanto, 

depende de maior investimento na educação, pois essa área é capaz de interferir 

no fator de tempo, fomentando melhoras para a qualidade da vida humana e 

simultaneamente, ampliaria possibilidades para o desenvolvimento como um 

todo. Para Furtado (2004), essa concepção se aproxima de um desenvolvimento 

verdadeiro, uma vez que há um investimento significativo na população e não 

exclusivamente no crescimento, linguagem ainda dominante nos tempos atuais. 

Para adentrar o debate atual sobre desenvolvimento, é importante esclarecer 

que o investimento em pessoas significa afirmar a vantagem de empregar um 

modelo de desenvolvimento humano, contrapondo-se ao modelo de 

desenvolvimento econômico.  

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência 

e Cultura (UNESCO, 2022), fundada em 1946 com a finalidade de manter a paz 

por meio da cooperação intelectual entre as nações, o conceito de 

desenvolvimento humano pode ser definido como um processo de ampliação 

das escolhas das pessoas com a finalidade que elas próprias tenham 

capacidades e oportunidades para serem aquilo que almejam. Esse modelo 

representa uma mudança de perspectiva, já que o foco são os seres humanos e 

não o crescimento econômico e a renda, como previsto na perspectiva 
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puramente econômica que relaciona diretamente o bem-estar da sociedade com 

os recursos ou rendas que ela é capaz de gerar.  

Com a finalidade de aumentar a conscientização sobre o desenvolvimento 

humano no mundo todo, contrapondo-se a valorização exclusiva do acúmulo de 

capital, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) publica 

periodicamente centenas de Relatórios de Desenvolvimento Humano (RDHs) 

nacionais, incluindo os do Brasil, que até o momento, tem 3 RDH, o último 

lançado em 2020, mas com informações do ano de 2019. De acordo com o RDH 

(2019), o Brasil está na posição 84ª no índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), considerando as 189 nações. Isso significa que o Brasil caiu cinco 

posições em relação ao índice medido entre 2018 e 2019, mas ainda assim, 

permanece no grupo de países com alto desenvolvimento humano. Informa-

se que o IDH mede o progresso dos países nos aspectos de saúde, educação 

e renda, e que na sua análise, quanto mais próximo de 1, mais alto é o 

desenvolvimento humano, sendo que o Brasil está com a pontuação de 0,765. 

Atualmente o ranking é liderado pela Noruega, no entanto, cabe a indagação 

de como se encontrará a posição brasileira no próximo ranking, o qual já terá 

estabelecido os impactos da COVID-19 no desenvolvimento humano, 

pandemia de alcance mundial, sendo iniciada na China em 2019 e atingindo 

o Brasil a partir de março de 2020. Ainda sobre o IDH, a UNESCO não o 

considera suficiente para abranger todos os aspectos do desenvolvimento 

humano, no entanto, o reconhece como uma medida mais justa em 

comparação com o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, devido à 

valorização exclusiva da renda per capita. 

Esse trabalho concorda com a aproximação entre a promoção de um 

desenvolvimento verdadeiro com o modelo de desenvolvimento humano, o que 

exige conhecer concepções que teria como foco as pessoas. Apresenta-se a 

orientação de um desenvolvimento que vincula a liberdade como central para o 

processo de um desenvolvimento verdadeiro, demonstrado por Amartya Sen na 

obra Desenvolvimento como Liberdade, com a 1º edição publicada em 1999. 

Sen nasceu na Índia, em Santiniketan, atual Bangladesh, em 1933 e desde 

1998 é reitor do Trinity College, da Universidade de Cambridge, onde realizou 

seu doutoramento em economia e em 1959 recebeu seu Ph.D. Em 1998, o autor 

foi laureado com o prêmio Nobel de Economia devido aos seus estudos sobre 
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pobreza, os quais mostraram como e por que a pobreza e a fome não são 

necessariamente eliminadas por períodos de crescimento econômico e aumento 

de renda, contribuindo assim, com a Economia do bem estar. A relevância de 

seu trabalho tem influenciado análises e programas da Organização das Nações 

Unidas e do Banco Mundial, o que o levou, desde 1990, sua participação na 

elaboração do Relatório de Desenvolvimento Humano, além de ser um dos 

criadores do índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e de seu novo cálculo, 

publicado em 1999 e adotado pela ONU por considera-lo como um indicador 

mais sofisticado e preciso que outras referências que objetivam averiguar as 

condições de vida, além do Produto Interno Bruto (PIB). Ademais, Amartya Sen 

é um dos fundadores do Instituto Mundial de Pesquisa em Economia e 

Desenvolvimento (WIDER) e catedrático da Universidade de Harvard (SEN, 

2010; SEN, 2017). 

O autor (2010) apresenta duas razões para a colocação da liberdade como 

central ao desenvolvimento, sendo a primeira de base avaliatória, a qual 

averigua o aumento das liberdades das pessoas e a segunda razão é a da 

eficácia, e esta sinaliza que a realização do desenvolvimento depende 

inteiramente da livre condição de agente das pessoas. Partindo deste 

fundamento, ele afirma que a condição de agente livre e sustentável é o motor 

do desenvolvimento, já que aquilo que as pessoas conseguem positivamente 

realizar é influenciado por oportunidades econômicas, sociais e políticas, além 

de condições que habilitem as pessoas, como boa saúde, educação básica, 

incentivo e aperfeiçoamento de iniciativas. Com essa orientação, evidencia-se 

que a teoria de Desenvolvimento como Liberdade se polariza com visões 

econômicas tradicionais, as quais identificam desenvolvimento como sinônimo 

de crescimento, como aumento do Produto Nacional Bruto (PNB), rendas das 

pessoas, industrialização e avanço tecnológico. Ressalta-se que o crescimento 

do PNB e das rendas individuais, assim como modernizações sociais, industriais 

e tecnológicas não estão sendo desvalorizados na concepção de Sen, mas são 

elementos identificados como um meio de expandir liberdades, as quais possam 

ser desfrutadas por membros da sociedade, diferentemente de utilizar os meios 

como finalidades do desenvolvimento.  

À vista disto, o autor (2010) declara que desenvolvimento é um processo de 

expansão das liberdades reais, o que exige a remoção das principais fontes de 
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privação de liberdade, as quais restringem ou negligenciam a participação na 

vida social, política e econômica de um grande número de pessoas. Nesse 

contexto, o autor descreve a liberdade como processos que permitem a liberdade 

de ações e decisões e também de oportunidades reais que as pessoas possuem, 

considerando circunstâncias pessoais e sociais. Inversamente, as privações 

poderão ocorrer em razão de processos insuficientes ou de oportunidades 

inadequadas que as pessoas têm para realizar o que gostariam.  

Seguindo ainda a concepção de Desenvolvimento como Liberdade, afirma-

se que as liberdades são os fins primordiais e os meios principais do 

desenvolvimento. Isto posto, destaca-se, respectivamente, o papel constitutivo e 

o papel instrumental da liberdade no desenvolvimento. O papel constitutivo está 

vinculado ao valor das liberdades substantivas no enriquecimento da vida 

humana. E o papel instrumental refere-se ao modo como diferentes tipos de 

direitos, legislações e oportunidades favorecem a promoção do 

desenvolvimento. Nesta orientação, os indivíduos, com liberdades substantivas, 

são capazes de agir e ocasionar mudanças, percebendo-se como um membro 

público e participante das ações do desenvolvimento, e assim, realizações 

passam a ser julgadas de acordo com valores e objetivos próprios de cada 

sujeito, mesmo em ocasiões de avaliações externas; e este é um aspecto 

importante da condição de agente. Nesse cenário, mediante a liberdade para 

participar da escolha social e da tomada de decisões públicas, as pessoas na 

condição de agentes livres, influenciarão os dispositivos institucionais que lhes 

proporcionam oportunidades, e estas inter-relações contribuem para o 

desenvolvimento, incluindo o econômico.  

Sen (2010) aprofunda a discriminação entre o desenvolvimento com enfoque 

no crescimento econômico e o desenvolvimento com foco na liberdade. A 

liberdade está relacionada aos processos de tomada de decisão e também as 

oportunidades de obter resultados valiosos para os seres humanos, os quais tem 

razão em valorizar. Ademais, a liberdade para participar de debates públicos e 

de interações sociais possui um papel construtivo na formação de valores e da 

ética alcançada em uma sociedade. 

Novamente, destaca-se que o aspecto econômico não é descartado, uma vez 

que os níveis de renda real dispostos pelas pessoas são importantes perante a 

correspondência a aquisição de bens e serviços e da possibilidade de usufruir 
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padrões de vida proporcionados por essas aquisições. Contudo, reafirma-se que 

o enfoque na expansão do acúmulo de capital não é capaz de aferir sobre as 

oportunidades que as pessoas têm razões para valorizar e que não estão 

diretamente ligadas à prosperidade econômica. Como exemplo, a liberdade para 

viver uma vida longa, ter um emprego prazeroso, participar ativamente de sua 

comunidade e escapar da morbidez evitável. Ademais, a diversidade 

generalizada dos seres humanos acentua a necessidade de lidar com a 

diversidade de foco na avaliação da igualdade. O foco no espaço de 

funcionamentos – e na capacidade para realizar funcionamentos – difere 

bastante das abordagens mais tradicionais da igualdade.  

Para compreender a relação entre o conceito de funcionamento e 

capacidades, Sen (2010) pontua que o conceito de “funcionamentos” retrata uma 

diversidade de coisas que uma pessoa considera valioso fazer ou ter. Enquanto 

a combinação dos funcionamentos representa realizações efetivas, o conjunto 

capacitário reflete a liberdade para realizar as combinações alternativas de 

funcionamentos dentre as quais a pessoa possa optar. Portanto, entende-se que 

a capacidade de um indivíduo se baseia nas combinações alternativas de 

funcionamento cuja realização é possível de ser realizada para ela. Contudo, 

capacidade é um tipo de liberdade, mas que representa a liberdade para ter 

estilos de vida diversos. De fato, dentre alternativas substanciais, a possibilidade 

de escolher é, por si mesmo, um funcionamento valioso.  

Dentro dessa concepção teórica, há de se destacar o comprometimento com 

a liberdade individual e com a expansão das capacidades e oportunidades das 

pessoas, não precisa ocorrer, exclusivamente, por meio de ações do Estado. É 

necessário o envolvimento de uma variedade de instituições, como organizações 

políticas e sociais, instituições não governamentais, mídia e outros meios de 

comunicação (SEN, 2010), desde que o compromisso de desenvolvimento seja 

mais humanitário, como postulado pela Declaração ao Direito de 

Desenvolvimento (1986) e que abranja um “querer coletivo”, o qual se interessa 

por democratização, co-responsabilização e desmantelamento de forças 

conservadoras, dominantes e opostas ao movimento de reconhecimento da 

identidades nacionais (BRANDÃO, 2014).  

Outra consideração estimada é que diante um cenário de interesses de 

grupos dominantes e com o intuito de aumentar as possibilidades de produção, 
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a análise econômica contemporânea tem se direcionado para o conceito de 

capital humano, o qual entende que a qualidade produtiva dos seres humanos 

tem uma participação integral na promoção e sustentação do crescimento 

econômico. Inversamente, a perspectiva da capacidade humana tem se 

preocupado com o potencial das pessoas para levar a vida que elas têm razão 

em valorizar e para melhorar as escolhas reais que elas possuem, considerando 

o grau de suas liberdades substantivas. Declara-se que os seres humanos não 

são meros meios de produção e que apesar do conceito de capital humano ser 

uma parte importante no desenvolvimento, é urgente a necessidade de ampliar 

a sua concepção e reconhecer que as pessoas são a finalidade de todo o 

processo de desenvolvimento. O papel dos seres humanos se encontra muito 

além da produção econômica, sendo relevante as formas como a expansão de 

capacidades humanas geram mudanças sociais, contribuindo para o 

desenvolvimento social e político. Essas capacidades têm sua relevância direta 

para o bem-estar e a liberdade das pessoas, também possui papel indireto na 

influência de mudanças sociais, e por último papel indireto na produção 

econômica (SEN, 2010).  

Um aspecto essencial para o desenvolvimento humano é a consideração da 

diversidade de expressão cultural, aspecto presente no mundo todo, mas 

diferentemente valorizado de acordo com a região e a governança de cada 

nação. Em 2018, a UNESCO lançou uma nova versão do Relatório Global, 

intitulado “Re pensar as políticas culturais”, com a justificativa de que se 

configura como uma ferramenta para implementar Convenção sobre a Proteção 

e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais de 2005. A Convenção, 

atualmente ratificada por 146 Partes, incluindo o Brasil, “orienta os esforços da 

UNESCO para consolidar as capacidades de criação, produção e disseminação 

de atividades, bens e serviços culturais” (p.14). Além disso, a Organização 

proporciona o apoio necessário para que os Estados exerçam o seu direito 

soberano de implementar políticas públicas para o desenvolvimento de setores 

de indústrias culturais e criativas.  

A Convenção, assinada em Paris no dia 20 de outubro de 2005, afirma que 

que a diversidade cultural é uma característica essencial da humanidade, 

constituindo assim, um dos principais motores do desenvolvimento sustentável 

das comunidades, povos e nações. O documento, na íntegra, é fundamental para 
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a compreensão da relação entre um desenvolvimento mais humano e a 

promoção da cultura, no entanto, esse trabalho destacará apenas o artigo 1, em 

que se apresenta os Objetivos e Princípios Diretores desta convenção (p.4): 

a) proteger e promover a diversidade das expressões culturais; 

b) criar condições para que as culturas floresçam e interajam 
livremente em benefício mútuo; 

c) encorajar o diálogo entre culturas a fim de assegurar intercâmbios 
culturais mais amplos e equilibrados no mundo em favor do respeito 
intercultural e de uma cultura da paz; 

d) fomentar a interculturalidade de forma a desenvolver a interação 
cultural, no espírito de construir pontes entre os povos; 

e) promover o respeito pela diversidade das expressões culturais e a 
conscientização de seu valor nos planos local, nacional e internacional; 

f) reafirmar a importância do vínculo entre cultura e desenvolvimento 
para todos os países, especialmente para países em desenvolvimento, 
e encorajar as ações empreendidas no plano nacional e internacional 
para que se reconheça o autêntico valor desse vínculo; 

g) reconhecer natureza específica das atividades, bens e serviços 
culturais enquanto portadores de identidades, valores e significados; 

h) reafirmar o direito soberano dos Estados de conservar, adotar e 
implementar as políticas e medidas que considerem apropriadas para 
a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais em 
seu território; 

i) fortalecer a cooperação e a solidariedade internacionais em um 
espírito de parceria visando, especialmente, o aprimoramento das 
capacidades dos países em desenvolvimento de protegerem e de 
promoverem a diversidade das expressões culturais. 

Já o Relatório Global (RE PENSAR AS POLÍTICAS CULTURAIS, 2018) 

esclarece o interesse principal em quatro áreas, alegando a necessidade de 

participação de atores governamentais e não governamentais, sendo elas 

fortalecimento da governança para a cultura, melhoria das condições de 

mobilidade dos artistas, integração da cultura nas estratégias de 

desenvolvimento sustentável e promoção dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais. 

O fortalecimento das quatro áreas envolve a urgência de integrar a cultura ao 

desenvolvimento sustentável, paradigma defendido pela UNESCO. Joffe (2018), 

sinaliza que embora diversos programas internacionais de desenvolvimento 

incluam a cultura como área de intervenção, a proporção de subsídios dedicados 
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à cultura e lazer hoje está no menor nível em mais de dez anos. O autor também 

revela que as contribuições das Partes para o Fundo Internacional da 

Diversidade Cultural também diminuíram de forma constante. E no mesmo 

Relatório, Whyatt (2018) aponta dados que revelam que os ataques a artistas 

continuam a aumentar no mundo, sendo identificados 90 ataques em 2014, 340 

em 2015 e 430 em 2016, e a maioria teve como alvo os músicos. Em 

compensação, o número de iniciativas para apoiar artistas em risco cresceu, 

ademais do surgimento de novas leis de apoio aos direitos econômicos e sociais 

dos artistas que estão sendo adotadas, em especial na África.  

De maneira geral, esse documento demonstra que há muitas ações a serem 

implementadas no mundo todo no que tange ao estímulo a expressão da 

diversidade cultural, pois mesmo após o reconhecimento internacional de que 

não há Desenvolvimento Sustentável com ausência de diversidade cultural, os 

investimentos governamentais e não governamentais têm sido insuficientes. 

Deeyah Khan defende a importância da expressão cultural por meio de 

manifestações diversas da Arte. Em suas palavras (p.225): 

 

“A Arte é poderosa. Por intermédio dos limites da cultura, etnia, 

nacionalidade e religião, a arte cria empatia. A arte – seja música, 

cinema ou literatura, escultura ou teatro, concurso de poesia ou 

comédia stand-up – nos conecta aos valores e experiências universais 

que nos fazem lembrar do que significa ser humano. Em um mundo 

complexo e dividido, essa empatia é inestimável para definir e 

compartilhar a vida em comunidade”. 

 

Apresenta-se, nesse momento, Bernardo Kliksberg. Filho de imigrantes 

judeus poloneses emigrados para a Argentina, é doutor em economia e 

administração pela Universidade de Buenos Aires. Atualmente é assessor de 

diversos organismos internacionais, como a UNESCO e a UNICEF (2010). O 

autor escreveu uma obra com Amartya Sen, lançada em 2010, intitulada “As 

pessoas em primeiro lugar: A ética do desenvolvimento e os problemas do 

mundo globalizado”. Kliksberg se dedicou a estudar os gargalos sociais do 

desenvolvimento da América Latina, região que ele considera com estimada 

potência cultural e criativa. E segundo a editora Companhia das Letras (2010), a 

visão de economia do autor é integral, e por isso, ele se preocupa com a 
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importância das manifestações culturais e a exclusão em suas múltiplas 

manifestações, buscando caminhos para dirimir as injustiças presentes na 

América Latina, assim como subsidiar a visão de um desenvolvimento holístico 

e humanizado.  

 Para Kliksberg (2010), a corrente do economicismo adentrou com força 

no cenário latino-americano nas décadas de 1980 e 1990 e uma das 

consequências foi a marginalização da cultura, a qual perdeu recursos através 

da sistematização de políticas que a relegavam. Contudo, as políticas culturais 

auxiliam no combate à pobreza e ocupam um papel significativo nas discussões 

sobre o funcionamento da macroeconomia, os problemas sociais e os 

questionamentos políticos originados de todos os setores sociais. Os fatores 

macroeconômicos se voltam para os estudos da taxa de inflação e o Produto 

Interno Bruto, que são aspectos importantes, mas que não são capazes de 

isoladamente promoverem desenvolvimento, oposto a isso, os estudos de 

Kliksberg e de Amartya Sen demonstram vários países ou regiões em que houve 

simultaneamente o aumento do PIB e o aumento da pobreza e desemprego. 

Diante disso, a primeiro autor, afirma que para se obter desenvolvimento, é 

necessário maior atenção e valorização do capital social, o qual realiza uma série 

de processos no interior da sociedade.  

 Para o autor, o capital social tem pelo menos quatro dimensões e todas 

elas têm a ver com a cultura. A primeira é o clima de confiança nas relações 

interpessoais, que é descrita como o nível de confiança que as pessoas têm uma 

nas outras, o que se estende para a confiança nos dirigentes do país. A segunda 

é a capacidade de associatividade, que envolve a capacidade de uma sociedade 

de constituir formas de cooperação, estando presente desde as relações entre 

vizinhos, com a presença da solidariedade no cotidiano, dividindo tarefas como 

os cuidados com a prole, como na capacidade de efetivar acordos nacionais, 

trazendo pactos nacionais de grande escala. A terceira dimensão é a consciência 

cívica, ou seja, como as pessoas agem perante aos interesses coletivos, o que 

também pode ser denominado de civismo. E o quarto componente, são os 

valores éticos predominantes numa determinada sociedade. Para Kliksberg 

(2010, p. 307), “a incidência dos valores éticos predominantes pode ser decisiva, 

positiva ou negativamente, para o progresso econômico e social”. O autor reforça 

a urgência em restabelecer os vínculos entre economia e ética, uma vez que 
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essa relação foi descartada no discurso econômico ortodoxo, prejudicando o 

capital social, pois a ética é determinante para os agentes, influenciando no seu 

comportamento e nas decisões referentes a responsabilidades comunitárias.  

E para reafirmar o vínculo entre desenvolvimento cultural da sociedade e 

o incentivo ao capital social, transcreve-se a afirmação do autor (p.308): “Sem 

um terreno cultural, cultivado de modo sistemático, a confiança, a 

associatividade, o civismo e os valores éticos não teriam como florescer”. E como 

se constrói o capital social? Kliksberg (2010) responde que é através da 

educação e da cultura, uma vez que quando o capital social é posto em prática, 

ele é capaz de fortalecer os valores culturais que lhe dão vida. Dado isso, a 

cultura deve ser reafirmada como o substrato de um dos capitais mais 

importantes de uma sociedade, já que apesar de não poder ser visto a olho nu, 

o peso do capital social conflui a cultura e os valores da nação, determinando os 

êxitos obtidos pelas economias bem-sucedidas no aspecto econômico-social ou 

então, nos grandes fracassos, como crises internacionais. Todavia, o autor 

pontua que a cultura é desenvolvida por meio de exercícios permanentes de 

construção, como por meio de processos educacionais sistemáticos que 

perpassam a família, os meios de comunicação e as ações institucionais. 

Ademais, denuncia-se que considerar um empresário ou líder político éticos, 

apenas pela razão de pagar impostos ou não roubar dinheiro significa um nível 

grave de deterioração cultural, que é o que vem ocorrendo na América Latina, 

simplesmente pela obviedade mínima das exigências citadas.  

Já Amartya Sen (2010) argumenta que o mundo contemporâneo é dominado 

pelo Ocidente, causando um poder esmagador da cultura e do estilo de vida 

ocidentais para minar outros modos de vida e costumes sociais. Para o autor é 

essencial que se repense o papel da globalização na destruição de modos de 

vida tradicionais, assim como no preparo profissional e na aquisição de novas 

habilidades para as pessoas que ainda estão alijadas das exigências 

contemporâneas, tornando difícil prover seu sustento e ter vida digna, e a 

justificativa para tais privações é a ausência de equidade de oportunidades 

culturais e econômicas. Especialmente no caso da cultura, as tradições perdidas, 

fazem falta para as pessoas, causando um sentimento de angústia e um 

profundo senso de perda. Porém, cabe à sociedade decidir os modos de vidas 

que perdurarão e os que serão eliminados, e diante essa afirmação, adiciona-se 
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que o sistema de dominação vigente determina essa escolha (SEN, 2010; 

GRIFO NOSSO). Para o economista (2010), os modos de vida devem ser 

preservados mesmo com um custo econômico significativo, se assim a 

sociedade decidir, o que é influenciado pelo valor que é atribuído aos objetos e 

estilo de vida atualmente conservados. Contudo, o autor não considera o 

fenômeno do racismo nessa tomada de decisão coletiva, fenômeno estrutural e 

estruturante das relações sociais, com intensa força no caso brasileiro, o que por 

vezes, pode determinar que expressões culturais provindas de locais não 

eurocêntricos, não deveriam ser preservadas, já que não lhes é atribuído valor 

positivo. Mas ainda assim, concorda-se com o posicionamento do autor no que 

tange a importância de promover oportunidades reais a todos cidadãos para que 

adquirem capacidades elementares como ler e escrever, ser bem informado, 

estar atualizado e ter oportunidades de participar livremente por meio de seus 

direitos civis, e com isso, as pessoas, com suas diversidades, poderão tomar 

parte das decisões sociais, exercendo a justiça social e o cumprimento dos 

Direitos Humanos.  

No sentido de questionar o desenvolvimento cultural brasileiro, recorre-se, 

novamente a Furtado (2002), que declara que a ausência de reflexão sobre a 

cultura brasileira e sobre os problemas atuais e perspectivas futuras é 

consequente da acomodação de valores não originários da nossa história. É 

necessário indagar a lógica dos fins que rege a nossa cultura, contratando-a com 

a lógica dos meios, superando a razão instrumental inerente à acumulação 

puramente econômica. Sem a preservação da identidade cultural brasileira, os 

povos serão reduzidos ao papel passivo de consumidores de bens culturais 

criados por outros povos. Com a intensa comercialização de todas as dimensões 

da vida, é evidente a abertura de espaços para que se liberte as forças criativas 

da sociedade, permitindo que a liberdade de criar seja defendida e ampliada, o 

que será possível com esforços daqueles que creem no gênio criativo do povo 

brasileiro.  

 Para pensar nos estilos de vida brasileiros, é essencial o conhecimento 

de que o Brasil possui a maior população negra fora da África e ainda, a segunda 

maior do planeta. Na década de 30, o mito da democracia racial inibiu a 

organização cultural e política dos negros brasileiros, o que fomentou a negação 

das africanidades visíveis na cultura do país, e juntamente com a ausência de 
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um sistema legal explícito que reconhecesse as desigualdades raciais, o Estado 

e a sociedade desdenharam, no período pós abolição, a necessidade de se criar 

mecanismos que incluíssem o povo negro no processo de desenvolvimento 

nacional, impondo-lhes a marginalização (PEREIRA, 2012). Posto isso, se 

estabelece a condição de conhecer estudos sobre a África, berço da 

humanidade, e com lócus de riquezas que hoje também se semeiam, com dura 

resistência, no Estado brasileiro. Para tal incumbência, recorre-se ao historiador 

Joseph Ki-Zerbo (2006).  

   O autor debate a premência da África em se constituir por meio de sua 

integração, algo inexistente no atual continente. Para tal, se deve superar o 

entrave de ser um objeto da história, um mero instrumento utilizado por terceiros 

e se firmar enquanto unidade. Porém, o alcance do vir a ter essa unidade 

depende do estabelecimento de uma identidade, um papel assumido, ou seja, 

solidificar seu protagonismo na história da humanidade. Por isso, o autor alerta 

sobre a luta pela troca cultural equitativa, pois os africanos têm sido moldados e 

transformados através de objetos manufaturados, os quais são ofertados por 

países industrializados, mas que possuem sua própria carga cultural. Em 

contrapartida, o que a África tem oferecido aos países do Norte envolve produtos 

sem valor agregado específico, como o algodão, café e cacau bruto.  

Nessa discussão, há elementos importantes, como debater as trocas 

culturais, quem efetua essas trocas e com qual finalidade e como se poderia 

avaliar a equidade das ações realizadas, observando que o poder estabelecido 

nos intercâmbios, continua a esvaziar materialmente e simbolicamente o 

continente africano. Ao contrário da concepção de Sen (2010), Ki-Zerbo 

apresenta uma visão crítica no que tange as trocas culturais e complexifica a 

questão para além do atual domínio ocidental e da globalização, já que a 

exploração na África é colonial e não do período moderno e nem do 

contemporâneo.  

Há um consenso na literatura de que o ser humano emergiu da África e que 

foi a partir do continente africano que nasceu o Homo Erectus, permitindo o uso 

de novos instrumentos, o aperfeiçoamento do domínio da natureza e os 

deslocamentos, como a migração para a Europa. Assim, há uma importância 

história – mas muitas vezes esquecida, embora não possa mais ser negada – 

em reconhecer quem são os antepassados da humanidade, alegando a sua 
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relação com a evolução da espécie e a sobrevivência do animal homem. Nessa 

direção, Ki-Zerbo (2006) destaca a relevância do mundo em estudar História, 

considerada por ele como a “mestra da vida”, uma vez que ela é formadora do 

espírito e capaz de ensinar a raciocinar pela consciência, o que envolve a lógica 

e também ir além da ciência. No entanto, é evidente o dever de historiadores 

africanos refundarem a História a partir da matriz africana, já que as pesquisas 

em agronomia, geografia e economia foram feitas em institutos não localizados 

no continente e que serviram como instrumentos da colonização, restando aos 

explorados se endossarem a história do colonizador, contando-lhe unicamente.  

Em relação ao conceito de desenvolvimento o historiador africano afirma que 

é necessário defini-lo sem reduzi-lo ao âmbito econômico, como por exemplo, 

desenvolvimento enquanto multiplicação de escolhas quantitativas e qualitativas. 

É essencial a compreensão de que o desenvolvimento é um fenômeno total, e 

dentro dessa totalidade, há fatores primordiais, como Educação e Cultura. Ki-

Zerbo (2006), observa que os aspectos íntimos do processo de desenvolvimento 

são praticamente indefiníveis, impalpáveis, e com isso, mesmo que a ciência 

exija a quantificação, há de se reconhecer a dificuldade em classificar países 

pelo nível de desenvolvimento, elucidando a questão: 

 

Pense na cozinha, no vestuário, no artesanato, na arte ou, ainda, na 

delicadeza e no refinamento das expressões em certas línguas: são 

coisas que tornam o homem perfeito, no plano humanista, mas que não 

podem ser tomadas em consideração na identificação ou na 

classificação do desenvolvimento (p.150). 

 

Nesse ponto, afirma-se que sociedades democráticas tendem a ter maior 

facilidade de valorizar o plano humanista na agenda política do governo, uma 

vez que possuem liberdade para abraçarem os seus recursos e reconhece-los 

como o início e a finalidade do desenvolvimento de uma nação. Isso ocorria na 

África pré colonial, já que nas declarações de Ki-Zerbo (2006) é possível 

conhecer um continente formado por povos solidários e com interesse em 

tomadas de decisão conjuntas, envolvendo diferentes membros, com níveis de 

influência variados, o que subsidia na reflexão que na África havia ações 

democráticas, portanto, havia a possibilidade de um desenvolvimento endógeno 

e sustentável, que foi bruscamente interrompido no relacionamento entre Europa 
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e África no século XVI e o tráfico dos negros, trazendo desvantagens para o 

segundo grupo, que atualmente está com uma herança pesada, nociva e com 

dirigentes perdidos nos valores ocidentais. E estes últimos não serão capazes 

de iniciar um verdadeiro desenvolvimento no continente africano, pois criou-se 

uma hegemonia cultural de submissão e de renúncia, mais forte do que ocorreu 

na América Latina.   

E sobre a educação, o autor a compreende como o coração do 

desenvolvimento, desde que se reconheça que a educação atualmente oferecida 

às crianças africanas é um processo de antidesenvolvimento. Isso ocorre, pois, 

o sistema educacional não está adaptado aos países africanos, nem socialmente 

e nem culturalmente e por vezes, ensina lições que contribuem com a destruição 

do futuro africano, como a eliminação total de sua cultura. De fato, as escolas 

estão adaptadas ao sucesso individual de uma minoria, o que não acontece por 

causa do sistema, mas apesar dele.  

E afinal, por que a defesa para a construção de um modelo de 

desenvolvimento humano é tão relevante? Afirma-se que esse modelo favorece 

o estabelecimento de uma democracia sólida no interior dos países. Essa 

afirmação levaria a uma indagação anterior, por que a democracia é importante?  

Sen (2011) responde que a democracia faz com que as pessoas se 

interessem pela vida dos demais, compreendendo o modo como outros vivem e 

suas dificuldades. Além disso, há um aspecto informacional em sociedades 

democráticas, pois através do debate público e do alcance da mídia, a população 

toma conhecimento de calamidades e das ações governamentais. Estas últimas, 

ao se tornarem foco de atenção dos eleitores, servem de incentivo para as 

melhorias nas políticas públicas, já que incide na votação de uma maioria 

potencial. Porém, o autor esclarece que a democracia está além de aspectos 

organizacionais como o processo de votação e eleições, mas que inclui toda a 

operação da razão pública, como liberdade de expressão, acesso à informação 

e a liberdade de discordância. No mais, a própria eficácia do voto secreto 

depende da liberdade desfrutada pelas pessoas antes das eleições, já que 

diminuiria a probabilidade de votação inadequada justificada por pressões 

políticas e punitivas exercidas sobre os eleitores, manipulação ou exclusão de 

informações, censura e instauração do clima de medo.  
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Já para Delors (2012), na contemporaneidade, o ideal democrático precisa 

ser reinventado para que as políticas sociais e o fundamento de solidariedade 

não sejam desmantelados em muitos países. Para tal, é demandado a 

colaboração de todos, especialmente da sociedade civil, que pode realizar uma 

colaboração cada vez mais positiva, caso tenha mais acesso aos sistemas 

educativos e ao ideal democrático. De fato, o comportamento do verdadeiro 

cidadão é traduzido na sua capacidade de se conscientizar das vantagens 

coletivas e sociais de participar da vida democrática. O autor adiciona o papel da 

educação básica nessa temática, alegando que é de sua responsabilidade 

edificar a solidariedade e o humanismo para contrabalancear os aspectos 

econômicos e tecnicistas, particularmente no que tange a aceitação das 

diferenças espirituais e culturais. É reconhecido o grande desafio dessa tarefa 

universal solicitada aos sistemas de ensino, dado que eles se encontram 

submetidos a um conjunto de tensões diante a incumbência de respeitar a 

diversidade dos indivíduos e dos grupos humanos, e ao mesmo tempo, 

estabelecer regras comuns, reflexos do princípio da homogeneidade. Contudo, 

deverão assumir a diversidade como um fator positivo de compreensão entre 

todos os indivíduos e grupos humanos, além de fomentar, como sua maior 

ambição, uma cidadania consciente e ativa. 

Ademais, há de se considerar a proteção do direito da minoria, que pode vir 

a ocorrer por meio da argumentação pública. Esta última como prática 

democrática se vincula a justiça, e com auxílio dela, pode-se avaliar as 

exigências postas pela própria justiça. Nesse sentido, a prática democrática 

obtém como elemento constitutivo a relação entre a regra da maioria e a 

proteção dos direitos das minorias, superando as escolhas particulares e as 

decisões baseadas apenas no interesse de grupos dominantes. Contudo, não 

basta garantir a existência de uma instituição mais democrática, o seu êxito 

depende dos padrões de comportamento real das pessoas e do funcionamento 

das interações sociais, e por isso, concorda-se com a visão de Delors (2012) e 

de Furtado (2002) sobre o investimento na educação básica, assim como afirma-

se a relevância de Sen (2011) ao abordar o papel da democracia no que se 

relaciona a prevenção da violência comunitária, a qual é causada por distinções 

comunais e diferenças raciais. Uma política democrática é geradora de um 

desenvolvimento humano, protetor e contrário à violência. Há de se questionar 
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o por que ainda há líderes políticos rejeitam os ideais democráticos, tendo em 

vista que é uma falácia a afirmação de que a democracia é um valor ocidental e 

que ela não seria benéfica para o desenvolvimento econômico, em casos de 

países em desenvolvimento (SEN, 2010). 

 

2.2 APONTAMENTOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO 
 

Dentro da perspectiva do discurso de desenvolvimento democrático no 

século XXI, por líderes políticos alocados em diferentes partes do mundo, há 

presente o discurso da garantia dos Direitos Humanos. A realidade dos discursos 

políticos, especialmente com a palavra igualdade, não tem sido diferente no 

Brasil. Ressalta-se que a própria Declaração do Direito ao Desenvolvimento, 

anteriormente citada, considera que os direitos e liberdades consagrados na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) devem ser plenamente 

realizados. 

Para uma análise crítica desses conceitos, recorre-se a associação entre 

Direitos Humanos, democracia e desenvolvimento elencados por Boaventura de 

Souza Santos (2014). O autor esclarece que a linguagem internacional da 

dignidade humana é a hegemonia dos direitos humanos, porém, por detrás dos 

discursos, contata-se que a grande maioria da população mundial não é 

detentora dos direitos humanos, mas meramente objeto de discursos de direitos 

humanos. Diante disso, há a indagação do quanto os discursos se tornaram 

obstáculos para a população excluída, discriminada e explorada, dificultando 

ainda, suas lutas e reivindicações. Justifica-se que as concepções que 

fomentaram na Declaração de 1948 estão diretamente vinculadas à sua matriz 

liberal e ocidental, o que significa que gradualmente o discurso dominante dos 

direitos humanos se associou com o desenvolvimento capitalista e suas 

alterações ao longo do tempo, além de eliminar qualquer diversidade que 

contradiga às concepções defendidas.  

O autor investiga diferentes referências políticas não ocidentais e que se 

constituem como resistência ao domínio ocidental, mas com isso, presentifica-

se algumas tensões que atravessam o paradigma dos direitos humanos. 

Contudo, entre as nove tensões descritas por Santos (2014), esse trabalho se 

interessa por duas tensões principais, sendo uma delas a tensão entre os direitos 
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dos humanos e os direitos dos não humanos e entre igualdade e o 

reconhecimento da diferença.  

Sobre a tensão entre o humano e o não humano, Santos (2014) enfatiza que 

a universalidade dos direitos humanos convive com a ideia de quem nem todos 

os seres humanos são plenamente humanos, e então, não devem se beneficiar 

do estatuto e da dignidade conferida à humanidade. Nas palavras do autor 

(p.77):  

“A exclusão de alguns humanos que subjaz ao conceito de 

humanidade precede a inclusão que os direitos humanos garantem a 

todos os humanos. A concepção ocidental, capitalista e colonialista da 

humanidade não é pensável sem o conceito de sub-humanidade”. 

 

No caso do Brasil, é necessário evidenciar que determinados grupos, devido 

ao seu pertencimento étnico-racial são considerados humanos e outros, pela 

mesma razão, são tidos como não humanos. Consequentemente, o acesso de 

cada grupo a condições de vida mais digna, ou seja, com maior probabilidade de 

alcance dos Direitos Humanos, é diferentemente estabelecida. Barrios e 

Caetano (2018), esclarecem que a diferença de valoração dos indivíduos acaba 

funcionando como um critério para distribuição de oportunidades, e a partir disso, 

se mantém uma zona de não-direto, de não-fala, de não-pensamento, 

fomentando os diferentes tipos de privações. Em contrapartida, o grupo 

privilegiado, como a população branca brasileira, possui uma variedade de 

privilégios, dentre eles, o de não ser violentado e ou submetidos a interações 

sociais embasadas por estereótipos negativos e outras manifestações racistas. 

Dessa forma, enfatiza-se que para Lima (2019, p. 4). 

 

O racismo, enquanto doutrina, se materializa como aversão, ódio, 

desprezo e consequentemente o não reconhecimento da humanidade, 

sobretudo, de pessoas cujo pertencimento racial se distancia da matriz 

branca europeia. Assim, aos negros, indígenas e alguns grupos étnicos 

asiáticos são atribuídas características como a inferioridade moral, 

intelectual, cultural e psíquica. 

 

Sobre o racismo, Barrios e Caetano (2018) pontuam que ele é um dos 

principais fatores estruturantes das injustiças sociais provocadas na sociedade 

brasileira, acionando assim, as desigualdades sociais desta nação, uma vez que 
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mais que a metade da população é negra, sendo também a mais empobrecida. 

Apesar do racismo se direcionar a toda a população não branca, é importante 

reforçar que se a população brasileira é majoritariamente negra, o projeto 

nacional de desenvolvimento, com interesse no cumprimento da Declaração dos 

Direitos Humanos e na diminuição das desigualdades, deveria especialmente 

englobá-los. Contudo, o que ocorre, em pleno século XXI, é um alto índice de 

disparidades entre brancos e negros, que perpassam as classes sociais. As 

ações e os efeitos do racismo são possíveis de serem notados nas relações 

diárias e nos acessos desiguais a bens e serviços, ao mercado de trabalho, no 

sistema de ensino, em especial ao acesso no ensino superior, bem como ao 

gozo de direitos civis, sociais e econômicos (BARRIOS e CAETANO, 2018). 

Para iniciar a compreensão da distância que separa os negros e os brancos, 

retorna-se para Santos (2014) e a tensão entre o reconhecimento da igualdade 

e o reconhecimento da diferença. O autor esclarece que o princípio da igualdade 

funda a pretensão de universalismo que subjaz aos direitos humanos 

eurocêntricos. Esse paradigma foi questionado pelos grupos sociais 

discriminados e excluídos, que se organizavam para lutar contra a discriminação 

e exclusão, ademais de enfrentar os critérios dominantes de igualdade e 

diferença. Salienta-se que na perspectiva eurocêntrica, a igualdade se refere ao 

campo jurídico-político, minimizando a relevância da igualdade sócio-

econômica-cultural. Em um cenário de lutas pelos coletivos discriminados, o 

reconhecimento das diferenças ganhou destaque, de forma que os excluídos 

não se interessavam mais pela integração e assimilação da cultura dominante, 

mas pelo respeito às diferenças e consequentemente, a eliminação das 

hierarquias, as quais são formadas por preconceitos dominantes sexistas, 

racistas ou colonialistas. Santos (2014) retoma, nessa discussão, a sua 

afirmação enigmática de alguns anos anteriores (SANTOS, 2003, p.56): “Temos 

o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza e temos o direito a ser 

diferentes quando a igualdade nos trivializa”. 

 Na concepção de Barrios e Caetano, a configuração do padrão das 

relações raciais no Brasil, se desenvolveu a partir de um processo histórico que 

é constantemente atualizado pelo racismo estruturante. A engrenagem do 

racismo estrutural e estruturante é sustentado por meio de um sofisticado 

sistema de classificação racial com base na aparência, combinando a apreensão 
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simultânea de traços físicos configurados pela cor da pele, traços da face, 

cabelos, acoplados a condição socioeconômica e região de residência. Para a 

manutenção do racismo, os autores afirmam que ela ocorre pelas diferenças de 

oportunidades de ascensão social, as quais operam ora mantendo, ora 

acentuando desigualdades.  

Nesse cenário, destaca-se o estudo de Nisida e Cavalcante (2020), que 

constatou que morreram mais negros de COVID-19 no município de são Paulo 

em comparação com os brancos no primeiro semestre de 2020, sem que 

houvessem justificativas genéticas ou biológicas para tal. Os dados indicaram 

que a população negra tem tido menor acesso à saúde, ao isolamento social e 

maior vulnerabilidade socioeconômica. O aspecto raça /cor, embora não seja o 

único fator para desigualdade de acesso à saúde, interfere negativamente nas 

consequências da infecção pelo novo coronavírus. Os autores consideraram que 

há um fator de “enegrecimento” da pandemia no brasil, pois há maior prevalência 

do vírus na população periférica, local em que se concentra mais a população 

negra. Além disso, no Brasil, há um rejuvenescimento das vítimas em 

comparação com outros países infectados, já que os dados constatam que a 

população preta e parda de faixa etária jovem tem sido mais atingida e morrendo 

mais do que o esperado, considerando o critério de risco do covid-19 para a 

população idosa. A partir desses dados, concorda-se com Barrios e Caetano 

(2018) em relação aos movimentos estruturantes do racismo, especialmente 

para que se garanta a permanência da desigualdade, mesmo com alterações no 

ambiente social e político. E haja vista as suas características estruturais e 

estruturante das relações sociais e, portanto, por estar na configuração da 

sociedade, que é por ela naturalizado, como o foi quando morreram mais negros, 

independentemente da idade, no primeiro semestre de adoecimento coletivo.  

 No mais, as diferenças do passado não são suficientes para explicar as 

desigualdades do presente, especialmente pelo avanço no campo das políticas 

públicas, e por isso, é importante analisar a opressão correspondente ao racismo 

estrutural. Barrios e Caetano (2018) o definem como um sistema de opressão 

cuja ação perpassa o arranjo das instituições, transpondo desde a apreensão 

estética até a totalidade de espaços públicos e privados. Em contrapartida, há 

benefícios indevidos destinados a população branca, os quais se configuram em 

um conjunto de ações coletivas que procuram manter ou criar vantagens 
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competitivas para os membros de grupos majoritários. Assim, os autores 

reforçam que os privilégios de certas categorias de pessoas estão diretamente 

vinculados com a opressão de minorias, uma vez que a condição na qual tais 

pessoas vivem provoca e ou mantem a contínua privação de oportunidades 

sociais.  

Para aprofundar a relação entre desenvolvimento brasileiro e racismo, 

cita-se os estudos de Almeida (2020). O autor afirma que especificamente no 

Brasil, os projetos nacionais de desenvolvimento estiveram intrinsecamente 

ligados ao racismo estrutural. O crescimento econômico, a industrialização e o 

aumento de produção sem distribuição de renda exigiu a supressão da 

democracia, da cidadania e a ocultação de conflitos sociais, incluindo os raciais, 

e nesse cenário, o Brasil expressou sua modernização conservadora. Assim, 

contrapondo-se a ideia de que o racismo é reflexo de estruturas de dominação 

arcaicas, que podem ser superadas com a modernização, pontua-se que a 

própria modernização é racista, pois foi fruto de processos desiguais de 

distribuição de renda e bem-estar para a população, com maior privação para a 

população negra. O racismo estrutural demonstra que o racismo ultrapassa o 

âmbito da ação individual e focaliza as relações raciais, construindo a percepção 

de que não há apenas o poder de um indivíduo de uma raça sobre outro, mas 

de um grupo sobre o outro, o que é possível por meio do controle direto ou 

indireto de grupos sociais específicos sobre o aparelho institucional. Dessa 

forma, as instituições materializam a estrutura social, a qual tem o racismo como 

um de seus componentes, e nesse seguimento, as ações reprodutoras 

originadas nas instituições cumprem com o objetivo de resguardar a ordem social 

existente, como por exemplo, formular regras e padrões sociais que atribuem 

privilégios aos brancos.  

Adiciona-se a necessidade de retomar a expectativa de formar 

trabalhadores obedientes e tecnicamente treinados, uma necessidade 

identificada antes mesmo do sistema capitalista, mas que ganhou novas 

configurações ao longo da história. Primeiramente, Devulsky (2021), ressalta 

que o termo “trabalhadores” poderia facilmente levar a interpretação de 

unanimidade, contudo, entre os próprios, há diferenças de contrato e de 

condição de trabalho. Para a autora, as marcações raciais de quem é branco ou 

não são importantes para a manutenção do capitalismo, pois geram no conjunto 
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da classe trabalhadora os novos mecanismos de trabalho não pago ou da 

ampliação da jornada de trabalho sub-remunerada, que majoritariamente 

destina-se a negros. Assim, com a finalidade de acumulação de capital, há 

regimes de trabalho precário que se alteram e se adaptam diante qualquer 

mudança no âmbito legislativo, mantendo a operação do capital sobre bases 

racistas para organizar suas fases produtivas. 

 Em oposição, afirma-se que simultaneamente aos ideais da supremacia 

eurocêntrica, há um amplo campo de resistência. Lima (2019), cita os 

movimentos sociais e coletivos negros, quilombolas, comunidades periféricas, 

praticantes das religiões de matrizes africanas, profissionais liberais e 

pesquisadores das relações raciais. Assim, há forças antirracistas que buscam 

constantemente a denúncia das práticas racistas e ao mesmo tempo, percorrem 

caminhos para alcançar novos arranjos sociopolíticos e econômicos de combate 

ao racismo. Sobre isso, Santos (2014) pontua que o reconhecimento do direito 

à diferença e a consequente condenação de ideias e políticas que anteriormente 

o negaram, tem trazido oportunidades de múltiplas intervenções por parte do 

Estado. Exemplifica-se as ações afirmativas, quotas para mulheres, 

afrodescendentes e indígenas e uma revisão da história dos países e dos 

programas e conteúdos educativos. Todavia, o autor esclarece que as 

transformações necessárias ocorrem primeiramente na Lei e apenas lentamente 

influenciam as decisões das instituições e alcançam mentalidades e 

subjetividades. Na área da Educação Básica é importante destacar a 

obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira e indígena, que 

além de contribuírem com o combate ao racismo através de informações 

verdadeiras sobre a formação do Brasil, subsidiam a promoção da Igualdade 

Racial, valorizando as múltiplas vozes construtoras da sociedade. Nessa 

direção, inteira-se a necessidade de conhecer e aumentar a produção de 

pesquisas empíricas que aproximam a temática Desenvolvimento, Educação e 

Racismo.  

 

2.3 DESENVOLVIMENTO, EDUCAÇÃO E RACISMO 
 
Para o economista indiano Amartya Sen (2010), a expansão da educação 

básica melhora, consideravelmente, a qualidade do debate público, pois este 
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dispositivo social é crucial para a formação e o aproveitamento das capacidades 

humanas, influenciando na expansão de liberdades individuais, que é o foco da 

concepção de Desenvolvimento como Liberdade, além da diminuição das 

diversas privações submetidas à vida humana. Com uma concepção ampliada 

de desenvolvimento, Delors (2012) afirma que a educação para o século XXI 

deve ser encarada não apenas como um meio de desenvolvimento, mas como 

um dos elementos constitutivos e uma das finalidades essenciais deste 

processo, agregando todos os indivíduos e a sua diversidade, sem discriminação 

de qualquer natureza e com a superação de concepções utilitaristas, fomentadas 

pelo raciocínio capitalista e reproduzidas nos dispositivos sociais. O autor coloca 

como condição indispensável o oferecimento de um tipo de ensino que se adapte 

às circunstâncias locais e que esteja em busca de um desenvolvimento 

endógeno e com respeito aos recursos locais e sustentáveis.  

No entanto, o sistema de ensino é uma das instituições da sociedade, a 

qual pode se constituir de forma mais ou menos democrática de acordo com o 

modelo de desenvolvimento implementado pelo Estado, pela sociedade civil e 

também por fortes influencias internacionais. Portanto, é importante discriminar 

os tipos de desenvolvimentos que acontecem dentro de uma escola e associá-

lo com a demanda da sociedade e para tal, recorre-se a filósofa Martha 

Nussbaum (2019). Na concepção da autora, o modelo de desenvolvimento que 

visa o crescimento econômico, não se preocupa com os aspectos relacionados 

a qualidade de vida geral de uma nação, como por exemplo, a qualidade das 

relações raciais e de gênero. Desenvolvimentistas defensores do modelo 

econômico justificam que a saúde, educação e diminuição da desigualdade 

social e econômica serão consequências prováveis da adoção deste modelo. 

Contudo, além do que já foi afirmado por Furtado (2002), a filósofa declara que 

produzir crescimento econômico não produz democracia. Nessa direção, se 

afirma a relevância de argumentar que há uma relação intrínseca entre a visão 

de desenvolvimento de uma nação e o sistema educacional, e que esse último, 

enrijecerá suas bases como resultado desta relação.  

A filósofa questiona que tipo de educação o modelo antigo de 

desenvolvimento preconiza, e ela mesma responde que se trata de uma 

educação que exige competências básicas, como alfabetização e aritmética, e 

que algumas pessoas ainda poderão desenvolver conhecimentos em informática 
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e tecnologia. Esse grupo de pessoas com acesso à educação – não é importante 

que todos tenham acesso, dentro dessa lógica econômica – sofre uma 

separação no decorrer da educação formal, e assim, haverá os “muitos” que 

obtiveram acesso ao currículo básico e “alguns” que alcançarão o conhecimento 

avançado, dando continuidade no projeto de elite empresarial. Todavia, os dois 

grupos, ou seja, para todos aqueles que conseguirem acessar a educação 

formal, é oferecido um conhecimento precário em história e realidade 

econômica. Justifica-se que esse conhecimento, quando oferecido com 

informações corretas e justas, poderia levar a reflexões críticas sobre classe, 

raça e gênero, ou seja, esse modelo de desenvolvimento e a escola pertencente 

a ele, considera que “a liberdade de pensamentos dos alunos é perigosa” (p.21). 

Ademais, ressalta-se que a educação para o crescimento econômico despreza 

as áreas de literatura e artes, ambas valorizadas por educadores democráticos. 

Os estudos de Nussbaum (2019) evidenciaram que essas áreas estão sendo 

eliminadas da grade curricular das escolas de várias partes do mundo em 

detrimento do aumento de cursos técnicos, e a razão dada pelos governantes é 

que elas não conduzem ao progresso pessoal ou ao progresso da economia 

mundial. Nas duras e admiráveis palavras da filósofa (p.24):  

“Porém, os educadores que defendem o crescimento econômico não 

se limitam a ignorar as artes: eles têm medo delas. Pois uma 

percepção refinada e desenvolvida é um inimigo especialmente 

perigoso da estupidez, e a estupidez moral é necessária para executar 

programas de desenvolvimento econômico que ignoram a 

desigualdade. ” 

É claro que Nussbaum (2019) reconhece que não há modelos puros de 

educação para o desenvolvimento econômico em países democráticos, já que a 

própria democracia estabelece o respeito pelas pessoas, no entanto, há 

simultaneamente – e por vezes, com intensidade maior - ideias mobilizadoras de 

crescimento econômico, o qual respeita o conjunto, e assim, se há aumento do 

PIB é porque o caminho percorrido foi um sucesso, independentemente da 

situação de vida da população. Em contrapartida, o Modelo de Desenvolvimento 

Humano está comprometido com a democracia humana e sensível ao povo, e, 

portanto, se relaciona com compromissos constitucionais, mesmo que não sejam 

plenamente cumpridos. Com isso, há uma defesa para que os direitos 
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fundamentais não sejam retirados das pessoas, favorecendo a proteção a 

liberdade política, liberdade da palavra, de associação e de prática religiosa, 

além de educação e saúde. 

A filósofa, durante a década de 80 colaborou intensamente com o 

economista Sen em projetos que circundavam a temática de Desenvolvimento, 

e como consequência, os autores apresentaram uma abordagem inovadora 

sobre a temática do desenvolvimento baseada na expansão das capacidades 

humanas como condição básica de liberdade e de justiça. Na sequência desse 

trabalho conjunto, Nussbaum se engajou na análise das políticas públicas para 

a educação escolar e à relação destas com a justiça social, partindo da defesa 

de que o direito à educação constitui um pressuposto essencial para o 

desenvolvimento humano. No entanto, a autora considera que a igualdade de 

acesso a esse direito não pode ser dada como uma igualdade entre iguais, isso 

porque há nas escolas ampla diversidade de pessoas, e com isso, capacidades 

e interesses distintos, porém igualmente dignas de terem vidas plenas e justas. 

Diante os estudos e experiências da autora nos Estados Unidos e na índia, e 

com influência do pensamento de Amartya Sen, a filósofa defende a elevada 

importância da relação entre as capacidades, as humanidades e as artes para a 

formação plena de uma cidadania democrática. 

Sobre o ensino de artes, a autora enfatiza que ela fortalece os recursos 

emocionais e criativos da personalidade, dando as crianças a capacidade de 

compreender tanto a si mesmo como aos outros. Para acontecer o processo de 

ensino, exige-se disciplina e ambição, mas como consequência, amplia-se a 

capacidade de empatia e expressão. E a literatura, assim como as ciências 

humanas como um todo, estimula a formação de mentes flexíveis, abertas e 

criativas. Assim, há motivações o suficiente para associar o ensino das artes, 

história e literatura a um modelo de desenvolvimento humano e a construção de 

uma sociedade democrática, além de reafirmar a relação destes dois últimos 

aspectos com a dignidade da vida e a diminuição de extensas e diversas 

privações a que as pessoas são submetidas.  

No cenário global, Delors (2012) pontua que o obstáculo para a meta de 

Educação para todos são os processos de inclusão injusta e exclusão, 

estabelecidos ao redor do mundo e refletidos nas diferentes escalas: 

internacional, nacional, regional e local (DELORS, 2012). Para compreender 
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esse processo, recorre-se a Kliksberg e Sen (2010), que esclarecem que existem 

vários tipos de privação ao redor do globo terrestre, que inclui países 

denominados desenvolvidos e subdesenvolvidos, como a violação dos direitos 

civis e políticos, destituição econômica, ausência de assistência médica e 

educação e todas elas podem ser reparadas ou diminuídas por meio de 

mudanças sociais. Para alcançar tais mudanças, há de se reconhecer os dois 

tipos de injustiça que freiam a justiça global. A primeira é reconhecida como 

exclusão injusta, a qual é caracterizada pela ausência de acesso e participação 

social, tratando do amplo leque de violações dos direitos humanos, como a 

negação de liberdades básicas. A segunda injustiça é a inclusão injusta, que se 

constitui em termos desfavoráveis de inclusão, tornando a participação de 

enormes contingentes populacionais profundamente desiguais, e por isso, esse 

tipo de injustiça se correlaciona com grande parte dos problemas de privação no 

mundo. 

Especificamente no Brasil, Rocha (2008) observa que as escolas 

aderiram aos valores neoliberalizantes de aceleração do tempo, da 

competitividade e produtividade e buscam a estabilidade através da exclusão 

dos educandos a processos decisórios associados a dimensão política, 

pedagógica e institucional, além da precarização e deteorização crescente do 

trabalho docente. Dessa forma, as escolas são continuamente atravessadas por 

questões sócio-histórico-políticos, e consequentemente, bloqueiam outros 

modos de funcionamento institucional, e consequentemente, não estimulam as 

experiências singulares dos atores escolares. Assim, há uma não permissão - 

nem sempre explícita - para que pessoas sejam pessoas, mesmo quando estão 

incluídas no sistema de ensino. Inclusão, tal como tem sido proposto por significa 

o acesso à escola, ao patrimônio cultural e aos conhecimentos sistematizados, 

mas não se relaciona, diretamente, ao estar integralmente incluído, 

considerando as mais diversas subjetividades dos alunos e professores 

(ROCHA, 2008). 

Contudo, desde 2008, é estabelecida a Política de Educação Inclusiva 

(BRASIL, PNEE, 2008), embasada nos Direitos Humanos, afirmando a 

necessidade de reestruturar o sistema educacional brasileiro com o intuito de 

oferecer espaços democráticos e competentes para trabalhar com a diversidade 

humana, pois esta não deveria ser apenas tolerada, mas desejada. Diante disso, 
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Camargo (2017) esclarece que a inclusão escolar se refere a seres humanos 

reais e com foco prioritário aos grupos que historicamente foram excluídos da 

Educação formal – nesse caso, a palavra exclusão se relaciona a ausência de 

acesso à educação básica - como aqueles classificados, por processos sociais, 

culturais e históricos, com menor valia e competência por questões de raça, 

etnia, gênero ou pela justificativa de pertencerem a educação especial, este 

último constitui um grupo social com características específicas, como pessoas 

com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou superdotação / altas 

habilidades. Porém, apesar do reconhecimento na legislação brasileira do direito 

à educação para todos os grupos sociais, os sistemas educativos formais 

continuam excludentes, pois quando não ocorre a impossibilidade do acesso, há 

inclusões diferentes (CAMARGO, 2017), com maior vantagem para certos 

grupos sociais em detrimento da imposição de desvantagens para outros grupos. 

Atenta-se, ainda, para as práticas excessivamente seletivas que promovem a 

evasão escolar e, consequentemente, o contingente dos não diplomados, os 

quais futuramente terão desvantagens no mercado de trabalho, na capacidade 

para o emprego e com maiores chances de serem privados do processo de 

inclusão social (DELORS, 2012).  

Dessa forma, afirma-se que inclusão escolar não é apenas acesso aos 

espaços formais de ensino, mas permanência, participação e aprendizagem, 

sendo urgente o dever de adequar o ensino para classes mais heterogêneas 

(ZERBATO e MENDER, 2018). Na conjuntura atual, as unidades de ensino são 

visualizadas com a expectativa de criar espaços em que os alunos aprendam a 

viver juntos e com a gradual consciência de sua responsabilidade na coletividade 

(DELORS, 2012), todavia, com a orientação do desenvolvimento embasada na 

comercialização de todas as dimensões da vida, com povos reduzidos ao papel 

de consumidores, com valores que não são originários da cultura local e ainda, 

com a progressiva penetração dos valores capitalistas nos interstícios sociais 

(FURTADO, 2002), os dispositivos sociais, como as escolas, se direcionaram 

para reproduzir e materializar as determinações formais da vida social, as quais 

foram estruturadas de acordo com o desenvolvimento da nação (SILVIO 

ALMEIDA, 2020).  

 Para o conhecimento de dados atualizados, atenta-se para os resultados 

de pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2021), que 
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declara que a garantia de acesso de cada criança e adolescente à educação 

cresceu lentamente nos últimos anos, considerando o percentual de meninos e 

de meninas de 4 a 17 anos. No entanto, afirma-se que as desigualdades ainda 

são alarmantes e que no ano de 2019, constatou-se que quase 1,1 milhão 

crianças e adolescentes em idade escolar obrigatória estavam fora da escola no 

Brasil. A maioria deles, crianças de 4 e 5 anos e adolescentes de 15 a 17 anos. 

A exclusão escolar afetava especialmente os grupos sociais que já viviam em 

situação mais vulnerável. Assim, observou-se que a maioria fora da escola era 

composta por pretas (os), pardas (o) e indígenas. No início de 2020, a pandemia 

por COVID-19, iniciada na China no ano de 2019, afetou também o Brasil, após 

se disseminar por várias partes do mundo, tornando-se um problema de saúde 

pública mundial. Nesse cenário, a desigualdade e a exclusão se agravaram 

ainda mais, e como consequência, mais de 5 milhões de meninas e meninos de 

6 a 17 anos não tinham acesso à educação no Brasil. Dentro a faixa etária citada, 

40% encontrava-se entre 6 a 10 anos, o que antes da pandemia, representava 

a faixa etária em que a educação estava mais próxima da universalização do 

acesso. 

No ano de 2022, as escolas retornaram para o ensino presencial, 

independentemente de serem escolas do setor público ou privado, no entanto, 

ainda há de se investigar os prejuízos na vida dos estudantes após dois anos de 

isolamento social e agravamento da exclusão para uma grande parcela da 

população, uma vez que esses aspectos influenciaram no desenvolvimento 

infanto-juvenil e na qualidade de vida desses estudantes, influenciando 

diretamente o seu desempenho enquanto aluno, especialmente aqueles que não 

tiveram condições de continuarem aprendendo em casa, devido a uma 

diversidades de fatores, dentre eles, falta de acesso à internet e ou recursos 

tecnológicos, pais sem instrução formal e que não poderiam ajudar os filhos ou 

até mesmo pais com instrução formal mínima, mas que tiveram que se manter 

em trabalhos informais para a sobrevivência da família, residências sem 

infraestrutura básica, impedindo um espaço para a continuidade dos estudos ou 

pelo próprio agravamento da pobreza. 

Retomando ao ano de 2019, a UNICEF (2021), discutia, após verificar 

dados embasados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa 

Nacional de Amostra por Domicílio: síntese de indicadores (IBGE), a exclusão 
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escolar de crianças e adolescentes pretas (os), pardas (os) e indígenas, pois 

juntos, somavam mais de 70% daqueles que estavam fora da escola. Além disso, 

mesmo quando há acesso à educação, a trajetória escolar é marcada por 

reprovações e outros tipos de exclusões. Dessa forma, afirma-se que no Brasil 

a exclusão escolar é um fenômeno multifatorial, mas que para compreende-lo, 

há que compreender também o estudo das relações étnico-raciais, o racismo 

enfrentado no cotidiano escolar e no contexto social mais amplo. 

Para Siqueira e Castro (2017), em sociedades pluralistas, como a 

brasileira, os indivíduos que apresentam elementos de identidade cultural 

diferenciados dos grupos de dominância do corpo social tendem a ser 

discriminados, e como consequência, há impedimento em exercer direitos ou de 

serem reconhecidos como detentores de direito. A sociedade civil, mesmo com 

a evolução proposta da Constituição de 1988, em que se afirma oposição a toda 

modalidade de discriminação, ainda apresenta obstáculos à aceitação dos 

diversos traços culturais existentes no campo das relações humanas e é a partir 

dessa compreensão que se adere ao termo inclusão social. Declara-se que sem 

igualdade social não há como a cidadania diversificada ser incluída no corpo 

social, pois isso depende de maior atenção aos grupos sociais que não são 

pertencentes a sociedade civil - ora por opressões, ora pela ausência de 

reconhecimento - em decorrência de traços culturais que não são identificados 

como típicos da sociedade dominante. Por outro lado, os grupos dominantes, 

que são os que oprimem os traços culturais diferentes dos seus, estão incluídos 

socialmente, o que significa que são detentores de direitos, como os declarados 

na Constituição (1988). 

Para subsídio às reflexões sobre qual o tipo Educação que deve ser 

ofertada em uma sociedade pluriétnica, democrática e com respeito às 

diferenças apresenta-se os estudos de Moura (2005). A autora investigou 

comunidades negras rurais e como era o relacionamento entre as crianças 

advindas destas comunidades com a escola. Diante essa experiência enquanto 

pesquisadora, a autora denuncia que a educação formal desagrega e dificulta a 

construção de um sentimento de identificação através de um currículo formal, 

um currículo oculto e outro invisível. No currículo formal há ausência de relação 

entre conteúdos ensinados e a experiência de vida do aluno, e como resultado, 

há um sentimento de exclusão por parte deste aluno. A autora esclarece que 
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desde a década de setenta e oitenta há trabalhos demonstrando a necessidade 

de os educadores valorizarem a vivência dos alunos fora do âmbito escolar, mas 

que ainda hoje, é possível se deparar com um currículo que se impõe como única 

forma legítima de saber no interior de um processo formal de ensino. E 

juntamente com o currículo formal, há o currículo oculto que perpassa toda a 

experiência de escolarização, como por exemplo, os rituais que se organizam 

para a manutenção do controle, como horários rígidos a serem seguidos, 

disciplina imposta na sala de aula e um sistema de recompensas ou castigos. E 

sobre o currículo invisível, ele se refere a transmissão de valores e aos padrões 

socioculturais inerentes a vida em comunidade, e com isso, pode surgir, 

reafirmar ou negar a formação de um sentimento de pertencimento associado a 

afirmação da identidade. 

Com esse embasamento teórico, Moura (2005) esclarece que o 

desenvolvimento do currículo escolar não deve simplesmente agregar um 

conjunto de informações de forma imediata e sem crítica, mas que é função do 

currículo e da escola como um todo, proporcionar a ampliação de horizontes de 

experiências de seus alunos. Para tal, a autora propõe respeito às matrizes 

culturais e a construção da identidade de seus alunos, que são diversos em suas 

origens e histórias de vida. Assim, ao respeitar e se atentar para a afirmação da 

dignidade da pessoa humana e a sua herança cultural, a escola também estará 

respeitando e ensinando sobre Direitos Humanos. De início, cada escola poderá 

levar em conta o contexto cultural onde está inserida e, a partir daí, ampliar o 

universo de experiências e visões de mundo. As diferenças étnicas dos alunos, 

devem ser reconhecidas como parte das matrizes culturais diversificadas e, 

portanto, formadoras da identidade nacional, sendo, então, reconhecidas de 

forma integral, ou seja, serão parte da educação formal e dos currículos. A 

educação, se for organizada nessa direção, poderá finalmente formar cidadãos 

que respeitem as diferenças, mas sem ignorar a dimensão nacional de sua 

identidade, uma vez que cada grupo social será capaz de reconhecer sua história 

e seu valor para a formação do país. Sobre a função dos professores, Moura 

(2005, p. 80), declara: 

Os professores precisariam se reconhecer no que ensinam, 

conscientizando-se da formação pluriétnica do povo brasileiro e 

aceitando suas próprias origens, para que pudessem ensejar um 
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processo educativo na escola mais adaptado à realidade nacional, 

levando os alunos a também desenvolver uma atitude afirmativa com 

relação à sua própria identidade. 

Para aprofundar o reconhecimento que há diferentes tipos de inclusão e 

exclusão no âmbito escolar impostos aos alunos negros, é necessário 

apresentar pesquisas sólidas da literatura científica, reforçando que a 

diversidade, formada pelas diferenças entre indivíduos e grupos sociais, ainda 

não é percebida como um valor positivo, ou pelo menos, não o é, enquanto 

consenso nacional, uma vez que há também unidades escolares com maiores 

avanços.  

Cintra e Weller (2021), realizaram um estudo comparativo e interseccional 

com o objetivo de fornecer uma reflexão sobre os processos de discriminação e 

racismo dentro e fora da escola a partir da perspectiva de jovens negras 

inseridas no Ensino Médio, público e privado e de diferentes classes sociais. As 

autoras ressaltam a escassez de trabalhos sobre a juventude negra e reforçam 

sobre a necessidade de investigações que possibilitem uma ampliação dos 

olhares sobre as relações étnico-raciais no país. Nessa investigação, as 

narrativas das jovens apontaram que a ofensa racista ocorre após uma leitura 

visual de seus corpos negros, ou seja, o racismo já acontece em um primeiro 

contato quando se trata de pessoas que não se conheciam anteriormente, 

reforçando que o padrão racista de tratamento está vinculado à ordem social que 

permeia a relação entre indivíduos. No seguimento desta pesquisa, surge 

também o fenômeno do racismo entre pessoas conhecidas, denunciando que de 

maneira geral, práticas discriminatórias não são eventuais ou isoladas. Ademais, 

evidenciou-se que ações racistas nem sempre são interpretadas dessa forma, o 

que é justificado pelas autoras a partir da ideia das noções naturalizadas das 

hierarquias sociais, a qual defende que há relações de subalternidade e visões 

pretensiosamente harmônicas entre os diferentes grupos raciais. Assim, 

ressalta-se que no Brasil precisamos ultrapassar o entendimento que o racismo 

ocorre apenas por expressões verbais explícitas ou por agressões físicas, pois 

há dimensões dificilmente identificadas, como por exemplo, atitudes que são 

racistas, mas que acabam por serem interpretadas como brincadeiras ou 

bullying, além de gestos e olhares que apesar de cotidianamente 

experimentados, são difíceis de serem comprovados, e, portanto, enfrentados. 
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A pesquisa também demonstrou que o marcador simbólico de uma classe social 

elevada, - que nesse caso eram os uniformes da escola particular - não mudou 

a valoração negativa socialmente naturalizada contra uma jovem negra, 

participante do estudo. As narrativas destacadas revelam que as situações de 

racismo sofridas pelas jovens e seus colegas negros seguem atuais e 

recorrentes dentro do contexto escolar e que não são amenizadas pela condição 

socioeconômica, quando se trata de negros de classe média alta. 

Em outra pesquisa, Raimundo e Terra (2021), se propuseram a realizar 

uma pesquisa-formação, possível a partir da relação vivida entre uma das 

pesquisadoras, que é professora de educação física, e uma aluna negra de 4 

anos de idade, que nesse estudo foi nominada de Sophia. O interesse de 

pesquisa surgiu após a educadora presenciar alguns alunos na porta da escola 

rindo e fazendo comentários racistas em relação ao cabelo de Sophia, o que fez 

com que a própria pesquisadora se teletransportasse para o seu passado, 

período em que também era aluna e constantemente discriminada por ser negra.  

Com o reconhecimento da realidade dolorosa submetida aos alunos negros e 

também, considerando que a escola está localizada em uma comunidade 

majoritariamente negra, a professora planejou uma sequência de aulas para as 

turmas de educação física, selecionando conteúdos que levassem os alunos a 

conhecerem suas origens e sua identidade cultural. Dentre os resultados da 

pesquisa formativa, ressalta-se: (a) mudança de comportamento das crianças 

em relação à questão estética, com maior aceitação de seus corpos e cabelos; 

(b) maior aproximação da família, que passou a procurar a escola para saber 

mais sobre as aulas de educação física, e sobre a legislação brasileira, 

especialmente no que tange ao estudo das relações étnico-raciais; (c) a própria 

Sophia questionou a professora se ela era negra também, demonstrando a 

importância dessa “descoberta de si” em um contexto educativo que valoriza a 

identidade negra, além do agradecimento de sua mãe que não estava 

conseguindo ensinar a filha sobre a valorização de seus traços de africanidade, 

uma vez que seu trabalho era solitário e oposto às discriminações sofridas na 

escola. Ademais, diante essa experiência prática de realizar ações antirracistas 

na escola, as autoras pontuam sobre o papel dos professores, alegando que eles 

deveriam dar voz para as crianças e em seguida, pensar sobre intervenções 

críticas que desafiem e se oponham a um sistema de pensamento etnocêntrico, 
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sendo possível associar o tema das relações étnico-raciais sem prejudicar a 

especificidade de cada disciplina, como ocorreu com a Educação Física. 

E já na investigação empírica de Matos e França (2021), o objetivo era 

verificar a percepção acerca da socialização étnico-racial e seus efeitos na 

identidade étnico-racial de estudantes negros de escolas municipais e inseridos 

nos anos finais do ensino fundamental, no interior do estado da Bahia e de 

Sergipe. Os resultados dessa pesquisa evidenciaram que as escolas têm 

promovido ações referentes à educação étnico-racial e que os alunos acham 

importante abordar essa temática no ambiente escolar. E também, nesta 

pesquisa, verificou-se que os alunos negros apresentaram uma identidade 

étnico-racial positiva. Diante os resultados, as autoras reconheceram que sua 

pesquisa contraria expectativas, pois entende-se que os estudantes negros 

poderiam expressar uma identidade menos positiva, tendo em vista as 

experiências negativas de racismo que vivenciam na sociedade. As autoras 

acreditam que os resultados apresentados podem ser reflexo da implementação 

da Lei 10.639/2003 no currículo escolar, a qual orienta sobre o ensino de história 

e cultura afro-brasileira e africana. Por outro lado, os dados também revelaram 

que os estudantes negros que vivenciam mais experiências de racismo são os 

que gostam menos de serem negros, e diante disso, as autoras concluíram a 

relevância da escola conhecer a identidade social dos alunos e como ela se 

desenvolve, gerando autoconceitos positivos ou negativos, de acordo com 

experiências pessoais e sociais.  

E no campo da literatura científica, é importante destacar estudos que 

apontam como o estudo das relações étnicos-raciais tem se desenvolvido. Na 

percepção de Matos e França (2021), são necessários mais estudos empíricos 

sobre as práticas educativas que informam os saberes do povo negro e que 

subsidiem na redução do racismo e na construção da identidade dos sujeitos. 

Uma das razões é a responsabilidade da escola no que tange a construção da 

identidade dos alunos negros, especialmente a identidade voltada para o 

pertencimento a um grupo. Destaca-se que estar em grupo é uma condição 

permanente dos indivíduos, embora cada sujeito tenha uma história pessoal, e 

esta condição implica uma interface dada pelo tempo, coexistindo passado, 

presente e futuro na formação da mente social dos sujeitos. O grupo, em especial 

o grupo escolar, devido a quantidade de horas e anos que crianças e 
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adolescentes passam na escola, é, também, a base para a formação da 

identidade social, juntamente com as crenças e comportamentos associados 

(DEL PRETTE e DEL PRETTE, 2003). Nesse segmento, ressalta-se que a 

percepção da posição que um sujeito ocupa na sociedade influencia 

positivamente ou negativamente na aquisição de sua identidade social, a qual 

está ligada a um componente emocional, que é o sentimento de pertencer. 

Assim, a formação da identidade social está relacionada a um autoconceito que 

poderá ser tanto positivo quanto negativo, influenciando a percepção dos 

membros de um grupo (MATOS e FRANÇA, 2021; DEL PRETTE e DEL 

PRETTE, 2003). Dentro dessa perspectiva, que se sustenta que o racismo 

interfere negativamente na construção de um autoconceito positivo de alunos 

negros. 

Outra contribuição para a literatura é a revisão integrativa de Carvalho e 

França (2019), que a executaram com a finalidade de fazer um levantamento de 

quais são os recursos empregados pelas escolas para o enfrentamento do 

racismo. As autoras pontuam que mesmo que existem pesquisas científicas e 

relatos sobre o racismo, ele continua a ser negado no discurso brasileiro e no 

escolar, e por isso, a escola também é responsável em assumir sua função social 

no combate ao racismo. Os resultados demonstraram que o número de artigos 

com uma proposta de combate ao racismo é pequeno, especialmente por não 

ter sido delimitado ano para a busca, mas por outro lado, as pesquisadoras 

usaram apenas três bases de dados. Esse trabalho é importante pela afirmação 

de que os estudos sobre temáticas que envolvam racismo e educação precisam 

ser expandidos a nível local e nacional, principalmente porque há ações 

antirracistas realizadas por diversas escolas, mas que não são divulgadas na 

literatura científica, e assim, não é possível a sistematização de ações de 

enfrentamento ao racismo. Adiciona-se que a revisão constatou quais foram as 

estratégias sugeridas pelos estudos analisados, sendo elas formação docente, 

projetos culturais e artísticos, mudanças curriculares e no ensino e combate ao 

preconceito nos livros didáticos.  

Nilma Lino Gomes (2019), participa desse debate ao pontuar que existe 

uma relutância entre pesquisadores da área da educação em compreender que 

as crianças pequenas, como as da Educação Infantil, já nutrem interpretações e 

realizam ações embasadas na diferença racial, e geralmente, esses 
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comportamentos apresentam estereótipos negativos em relação aos negros.  

Ressalta-se que uma grande parcela das crianças inseridas na Educação Infantil 

no Brasil é pertencente aos segmentos populacionais vulneráveis pela 

associação perversa entre desigualdade social e racial. A autora afirma que o 

lugar subalterno em que as crianças negras ocupam nas pesquisas educacionais 

e no cotidiano das escolas, mesmo nas instituições em que são maioria, como 

creches populares ou privadas, mas localizadas em bairros pobres, impacta os 

currículos, já que eles não são pensados ou orientados para atender à 

especificidade racial e a presença do racismo na educação. E com esse cenário, 

Gomes (2019) também denuncia a baixa produção teórica na área educacional 

sobre crianças negras, assim como Educação Infantil e raça; políticas públicas 

educacionais, raça e infância; antropologia, relações raciais e infância. Para a 

autora, há uma persistência na lacuna de produções científicas e na ausência de 

crianças negras serem percebidas como sujeitos de direito.  

A autora apresenta uma proposta com foco na educação infantil, já que a 

vivência do racismo no contexto educacional é constatada desde esta oferta de 

ensino e a partir das relações entre instituição, criança e família.  A Educação 

Infantil deve construir um currículo emancipatório, o que significa compreender 

os sujeitos da educação que estão inseridos no mundo e com isso, a raça será 

um dos eixos epistemológicos e pedagógicos deste currículo. E ao articular a 

raça com classe e gênero, os currículos e as práticas pedagógicos se associarão 

a luta por direitos sociais, coletivos e individuais, juntamente com um trato justo, 

digno e de reconhecimento da diversidade. Afirma-se que independentemente 

de os alunos serem negros ou brancos, o racismo precisa ser indagado, 

problematizado e questionado por todos os atores escolares, o que não terá 

como ocorrer devido a negação de que crianças pequenas discriminam 

racialmente umas às outras e conseguinte, perdura a não intervenção 

pedagógica e o crescimento do racismo até vir a se tornar um constituinte das 

identidades dos alunos. Porém, a identidade é um processo contínuo e mutável, 

e por isso, aprendizados podem contribuir para melhores relações, e novamente, 

reafirma o papel da escola na construção de um olhar positivo para a diferença 

e com mais respeito no que tange às relações étnico-raciais.   

Para Gomes (2019), a relação entre educação e raça primeiro foi foco de 

atenção, debate e luta do Movimento Negro e de Mulheres Negras e em seguida, 
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se tornou um tema importante no debate público e privado. De início, o foco de 

pesquisas, das intervenções pedagógicas afirmativas e de políticas era 

currículos, práticas e manuais didáticos, e após um refinamento, aumentou o 

interesse pela trajetória de alunos negros na Educação Básica e no Ensino 

Superior e na forma como as instituições se relacionam com eles e suas famílias. 

Todavia, a autora reforça que ter o acesso ao direito a educação não garante a 

permanência dos alunos negros, e que além disso, há que se considerar outras 

diferenças, como gênero, classe social, localidade e mais a parcela de crianças 

com deficiência. Dessa forma, nas palavras da autora (p.21): 

 

Devemos considerar que, nos processos e nas práticas sociais e 

educacionais que incidem e constituem as crianças, desde o início, há 

o recorte de gênero/sexualidade, etnia, raça e classe social produzindo 

diferenças. As diferenças fazem parte das experiências de infâncias. 

Em algumas delas, as experiências com o ser diferente e o trato da 

diferença são traumáticas. O mais traumático é saber que as 

instituições educativas e escolares contribuem nessa experiência 

negativa. 

 

Destaca-se ainda que a infância não é neutra e nem está imediatamente 

protegida do racismo, portanto, não há razão para eu os currículos da Educação 

Básica neguem a existência do racismo, especialmente na educação infantil, que 

é um dos primeiros espaços que as crianças aprendem sobre identidade e 

socialização. E são nos processos cotidianos e na relação entre sujeitos que 

poderão surgir as práticas pedagógicas e políticas antirracistas, as quais serão 

embasadas na solidariedade, reconhecimento, justiça, direito e emancipação 

(GOMES, 2021). 

Diante os dados da literatura científica, declara-se que os estudos de 

Rojas (2013) apresentam uma realidade dolorosa, mas que com urgência 

precisa ser reconhecida pela comunidade escolar de diferentes regiões 

brasileiras. A autora demostra que a educação formal tem oferecido 

oportunidades diferentes de acesso e, quando a barreira de acesso é 

interrompida, há menores possibilidades de alunos negros se sentirem 

acolhidos, aceitos e respeitados, condicionando esse grupo ao fracasso, a 

submissão e ao medo. O fato de o racismo ser negado ou silenciado no interior 
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das escolas brasileiras faz com que se sustente os diferentes lugares sociais 

atribuídos sob o critério de cor, assim como impede que crianças negras 

construam uma identidade positiva sobre si e seu grupo racial, enquanto que as 

crianças brancas cristalizam os sentimentos de superioridade em relação aos 

pares e naturalizam a reprodução de relações desiguais. 

  E ainda sobre a inclusão de crianças negras, a filósofa Djamila Ribeiro 

(2019) pontua que o mundo apresentado na escola se refere apenas aos 

brancos, e com isso, as culturas europeias são vistas como superiores e 

conseguinte, um ideal a ser seguido. Dessa forma, a perpetuação da 

discriminação racial se alia com a ausência de reflexões sobre o tema, tornando 

a violência racial no sistema de ensino naturalizado. Para contribuir com as 

novas gerações e com e promoção de ações antirraciais, a filósofa sugere que 

atitudes simples já podem ser realizadas nos contextos escolar e familiar, como 

a apresentação de livros com personagens negros e a garantia da aplicação da 

Lei n. 10639/2003, que alterou a Lei Diretrizes e Bases da Educação para incluir 

a obrigatoriedade do ensino da história africana e afro-brasileira. A autora 

adiciona que o ensino que valoriza as várias existências e que referencie 

positivamente a população negra contribui para a construção de outras 

subjetividades, rompendo com visões hierarquizadas que diminuem ou excluem 

elementos sociais e históricos da cultura negra.  

Nessa direção, Silva e Lúzio (2019), afirmam que o processo de 

enfrentamento do racismo contra o negro exige a formação de uma educação 

baseada nos valores humanos e com respeito à diversidade étnico-racial. Uma 

das ações sociais que influenciariam na superação de quadros históricos de 

desigualdade racial imposta aos afrodescendentes envolve uma mudança 

substancial no currículo básico de ensino, uma vez que novas gerações 

reconheceriam, compreenderiam e respeitariam o papel que as culturas 

africanas tiveram e ainda tem na construção da história social brasileira, e por 

isso mesmo, reforça o impacto positivo da implementação com qualidade - que 

é diferente de apenas somar conteúdos – Do ensino de história e cultura 

africanas e afro-brasileiras, como determinou a Lei nº 10.639/03. 

No entanto, antes dos alunos terem oportunidades de se apropriarem do 

conhecimento, este último precisa, primeiramente, ser oferecido aos 

professores. Sant’Ana (2005) declara que é comum os alunos questionarem o 
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porquê da discriminação racial e os professores não podem se esquivar das 

respostas, mas deverão enfrenta-las e oferecer subsídios para que os alunos 

também a enfrentem. De acordo com essa autora, o racismo não surgiu de 

repente - como se fosse um efeito do capitalismo ou das relações de 

competitividade do mundo atual - mas ocorreu um processo de amadurecimento 

com a finalidade de usar mão-de-obra barata por meio da exploração dos povos 

colonizados. As origens do racismo perpassam discursos desde a Grécia Antiga, 

em que intelectuais ou filósofos da época já afirmavam que havia superioridade 

de algumas raças em detrimentos a outras. Porém, foi na Idade Média que os 

fundamentos doutrinários e científicos do racismo foram fortemente discutidos 

pela Igreja Católica Romana em relação a superioridade de uma raça sobre a 

outra, trazendo como consequência bases mais sólidas para o racismo moderno. 

No século XV, muitas produções acadêmicas se focaram na comprovação da 

inferioridade dos negros e índios diante do branco, o grupo social percebido 

como superior. Essas produções não precisam ser lidas na íntegra em sala de 

aula, mas os alunos deverão entender que elas também são responsáveis pelas 

práticas racistas atuais. Ressalta-se que essas produções acadêmicas não 

interessavam apenas àqueles que tinham o interesse de justificar a escravidão 

dos povos não brancos, mas também as camadas populares que de alguma 

forma se beneficiavam com o estabelecimento de relações de inferioridade e 

superioridade.  

É nesse sentido que os alunos, os professores e o sistema de ensino 

como um todo poderão criticar o pensamento científico, e em especial o 

eurocêntrico, o qual não pertence a realidade brasileira e não deveria ser 

meramente transferido para a sala de aula.  Ademais, diante a imensidão do 

Brasil, as escolas deveriam estar atentas para a sua localidade e a origem de 

seus povos, pois o racismo acontece com toda a população não branca, o que 

incluiria imigrantes e povos nativos de diferentes territorialidades. Mesmo assim, 

destaca-se a importância de conhecer melhor sobre o racismo anti-negro, já que 

que os brasileiros são majoritariamente negros (SANT’ANA, 2005). Para 

compreender melhor a crítica dirigida ao sistema de ensino e a sociedade 

brasileira como um todo, recorre-se a elucidação de Lopes (2005, p. 189): 
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É preciso insistir sempre que a sociedade brasileira é preconceituosa 

e discriminadora em relação à sua população. Em decorrência, o 

modelo de educação não tem sido inclusivo, ainda quando permita a 

entrada de todos na escola. Todos entram, ou a maioria entra, mas 

nem todos saem devidamente escolarizados, aptos a enfrentar a vida 

como verdadeiros cidadãos. 

No Brasil, a formação de cidadãos aptos a enfrentar a vida, deve estar 

relacionada a própria formação da identidade dos indivíduos, mas antes que elas 

sejam reconhecidas e valorizadas, a escola precisa passar pelo processo de 

admitir que é racista, contrapondo-se ao mito da democracia racial, mecanismo 

poderoso do racismo à brasileira. Na concepção de Lopes (2005) a instituição 

escolar deve reconhecer o fato de que os negros, ao longo da história do Brasil, 

têm sido, juntamente com a população indígena, os mais discriminados. Porém, 

esse reconhecimento não pode mais permanecer no discurso de que o racismo 

é errado e pronto, mas é necessário incluir o estudo das relações étnico-raciais 

de forma que cada aluno esteja preparado para identificar os casos de 

discriminação no seu contexto social e escolar, e em seguida, saber como 

combate-los e resolve-los, assim como, cada aluno e posteriormente cada 

cidadão, deverá internalizar o direito da cidadania e o respeito pelas diferenças, 

compreendendo que ser diferente não é justificativa para prejuízos nas 

condições de vida e dignidade de existir. Isso significa que as dessemelhanças 

não diminuem – ou não deveriam diminuir – as reais oportunidades de acesso 

aos bens e serviços de que a sociedade dispõe (SEN, 2017), incluindo não 

apenas o acesso ao contexto educacional, mas a permanência com tratamento 

de qualidade e na perspectiva de valorização da pessoa humana. 

Lima (2019), embasado na Convenção Internacional sobre a Eliminação 

de todas as formas de Discriminação Racial, afirma que o racismo é uma 

construção social com fins políticos e, como tal, pode-se fundar na discriminação 

com base na cor, religião, etnia, origem e ascendência. 

Em relação ao racismo contra negros, o autor esclarece que embora o 

racismo não dependa da presença de características fenotípicas, uma de suas 

formas mais comuns e duradouras de expressão é fundada na cor da pele. 

Portanto, é necessária a conscientização que devido ao racismo, há o 

estabelecimento de uma gradação de acordo com a tonalidade de pele, que 



53 
 

significa que quanto mais escura, mais distante de um ideal de branquitude, e 

consequentemente, maior a intensidade da discriminação. 

O autor retoma que no século XVIII o termo raça foi cunhado a partir de 

conceitos biológicos que afirmavam a presença de aspectos não humanos em 

pessoas negras, e que apesar do discurso contemporâneo de que o racismo 

científico, o qual é embasado em preceitos biológicos, foi superado, Lima (2019) 

demonstra que a população negra permanece sendo alvo de discriminação pelo 

fato de possuir cor de pele mais escura em comparação com os descendentes 

de brancos europeus. Contudo, há uma diversidade de formas em que o racismo 

é expresso, como por exemplo, o racismo religioso que não depende de 

características físicas, mas decorre da atribuição de características negativas a 

um grupo ou comunidade religiosa, considerando que devem ser erradicas por 

serem atrasadas ou primitivas. No caso do Brasil, é mais comum encontrar 

racismo religioso contra religiões afro-brasileiras, o que significa que os atos de 

discriminação são determinados pelo fato de que não são religiões de caráter 

cristão ou eurocêntrico.  

De maneira geral, Lima (2019) defende que o racismo é uma construção 

social com a finalidade de viabilizar projetos políticos, mantendo um grupo 

específico no poder, e que essa construção é poderosa e complexa, visto que 

perdura mesmo quando discursos são desmontados, como por exemplo, a 

comprovação de que a espécie humana não pode ser subdivida em raças não 

fez com que diminuíssem os atos discriminatórios contra os negros. E diante as 

diversas manifestações racistas, que se alteram, mas que não foram e não estão 

perto de serem eliminadas, Lima (2019) escolheu utilizar o termo “racismos” ao 

invés de “racismo”. Na opinião do autor, a expressão no plural contribui para a 

conscientização da necessidade de desenvolver estratégias mais eficazes para 

o enfrentamento das discriminações nos dias atuais, mesmo que todas elas 

pertençam ao mesmo fenômeno, que pode ser agregado no termo “racismo”. 

Diante a exposição desse capítulo, declara-se a necessidade de debater 

a temática Desenvolvimento, Educação e Racismo no âmbito acadêmico, social, 

político e cultural, mas desde que uma pluralidade de vozes seja incluída, e que 

essa inclusão não seja injusta ou simultaneamente excludente. Ressalta-se que 

o racismo, apesar de suas alterações ao longo do tempo no que tange às suas 

formas de expressão, tem mantido o seu poder, atravessando séculos, e por 
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isso, mesmo quando a resistência negra e os movimentos sociais alcançam 

espaços para o debate público, há em contrapartida a régua da supremacia 

branca, demarcando a hierarquização das pautas políticas que valem mais e 

consequentemente, das vidas que terão direito de existir e das vidas que 

permanecerão a sobreviver, às margens da dignidade.  

Para finalizar esse capítulo, salienta-se a perspectiva de Brandão (2014), 

que sinaliza a necessidade de um movimento brasileiro que valorize e respeite 

as diferenças espaciais do país, pois este é constituído por diversidades 

produtivas, sociais e culturais, as quais ainda não foram apreendidas no sentido 

positivo pelo Estado, pelas Políticas Públicas e pelo próprio povo brasileiro, o 

que impediu historicamente estratégias de desenvolvimento significativas de 

igualdade e com respeito a diferença. A mudança de lógica para um olhar atento 

ao que o país possui de forças vivas e diversas para se desenvolver, culminaria 

no desmonte de estruturas urbanas pobres, patrimonialistas e predatórias, que 

acabaram por tornar as cidades em agentes legítimos de reprodução de 

desigualdade. Com essa concepção, não há como conceber isoladamente o 

sistema de ensino, sendo um dever a revisão constante da história do Brasil, da 

constituição de seu povo e das Políticas Públicas disponibilizadas para alcançar 

os objetivos de uma educação inclusiva, ou seja, que finalmente inclua 

integralmente o povo brasileiro, que é essencialmente um “ser pluriétnico”.  

 

2.3. POLÍTICA PÚBLICA CURRICULAR NO BRASIL 

Piovesan (2008) afirma que os direitos humanos não pertencem a um 

campo histórico linear, assim como não podem ser adjetivados como marcha 

triunfal ou causa perdida, mas que refletem processos de abertura e 

consolidação de espaços de luta pela dignidade. Esses processos, no âmbito 

histórico, permitiram a especificação dos sujeitos de direito que puderam ser 

vistos em suas particularidades, e com isso, ao lado do direito da igualdade, há 

o direito e o respeito à diferença e à diversidade. Todavia, a autora esclarece 

que para assegurar e acelerar a igualdade enquanto processo, não basta a 

legitimação de ações punitivas e proibitivas diante situações de discriminação, 

uma vez que a proibição da exclusão não resulta, automaticamente, na inclusão 

social de grupos que sofreram e ainda sofrem um consistente padrão de 

violência e discriminação. Com esta perspectiva que as ações afirmativas são 
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compreendidas e estabelecidas, considerando um prisma retrospectivo, já que 

as diversas violências contra determinados grupos são historicamente 

enraizadas, e um prima prospectivo, fomentando novas realidades.  

As ações afirmativas são políticas públicas feitas pelo governo ou pela 

iniciativa privada com a finalidade de corrigir desigualdades raciais presentes na 

sociedade através da igualdade de oportunidades. De acordo com Secchi 

(2014), Política Pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema 

público, o qual se torna público quando há ocorrência de uma situação 

inadequada e a expectativa de promover melhorias, buscando atingir uma 

situação ideal. Seguindo esta linha de raciocínio, a política pública deverá ser 

intencional e, por conseguinte, a partir de orientações persuasivas ou 

dissuasivas terá como finalidade interferir e alcançar os destinatários das 

diretrizes estruturantes ou operacionais. Nesse contexto, o autor acrescenta que 

mesmo que o Estado moderno se destaque no estabelecimento de políticas 

públicas – denominadas de políticas governamentais devido a sua origem estatal 

– uma pluralidade de atores tem atuado diante problemas públicos, o que 

influencia no desbaratamento entre esferas estatais e não estatais, 

principalmente porque os problemas públicos e a consequente necessidade de 

enfrenta-los envolvem atores políticos diversos. Ressalta-se que para que as 

orientações e diretrizes sejam transformadas em ações, as políticas públicas 

deverão ser materializadas por meio de instrumentos variados.  

Com essa introdução, já é possível perceber a complexidade da temática 

e a distância entre o estabelecimento de uma política pública no papel e na vida 

dos beneficiários da mesma. Nessa perspectiva, Souza (2007) contextualiza que 

a maioria dos países que recentemente foram democratizados, incluindo os da 

América Latina, ainda não foram capazes de formar coalizões políticas 

competentes para impulsionar o desenvolvimento econômico e a inclusão social. 

Para que de fato uma política pública alcance a sociedade e os beneficiários há 

várias etapas estabelecidas, desde o reconhecimento do problema social, a 

presença na agenda política, a tomada de decisão de como prosseguir para a 

solução, a implementação em si e a avaliação dos resultados, que possibilitam 

planejar correções, alterações ou ajustamentos. Esse trabalho apresenta um 

interesse especial pela etapa da implementação de uma política pública, 

recorrendo, portanto, a descrição de Secchi (2014). Para o autor, a 
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implementação é responsável por produzir os resultados concretos de 

determinada política pública, convertendo as intenções políticas em ações 

concretas. Pontua-se que há obstáculos, falhas e desvios durante o processo, 

incluindo na educação, e os elementos para analisar esse processo envolvem 

pessoas e organizações com interesses, competências e comportamentos 

diversos e os relacionamentos vigentes entre as pessoas, instituições com 

regras formais e informais, recursos financeiros, materiais, informativos e 

políticos.  

Nesse cenário, há de se incluir a visão de desenvolvimento de uma 

determinada sociedade e o quanto os líderes políticos e outros atores sociais se 

interessam por relacionamentos e ações democráticas e inclusivas, uma vez que 

é na fase da implementação que as ações opressoras e excludentes podem 

surgir com maior intensidade. De maneira geral, concorda-se com a visão de 

Secchi (2016) que política pública é um conceito abstrato, mas que pode ser 

materializado por meio de instrumentos concretos, como ações afirmativas, leis, 

programas e prestação de serviços. Todavia, para que um problema público se 

torne política pública ele precisa se tornar visível, o que já ocorre no caso do 

reconhecimento de que o Brasil é um país com uma estrutura racialmente 

demarcada, com prejuízos e desvantagens para a população não branca. Com 

esse reconhecimento, surgiram algumas políticas públicas que foram 

concretizadas em Lei, mas mesmo após décadas de marcos legislativos 

importantes, há impedimentos significativos na implementação, e 

consequentemente, no avanço de oportunidades reais para que a população não 

branca tenha acesso a uma vida digna e respeitosa.  

Ponce e Ferrari (2022) partem da concepção de que não há neutralidade 

na elaboração de políticas públicas, ressaltando que a concepção de sociedade 

de cada governo determina o direcionamento de ações. Nesse sentido, as 

pautais raciais na educação compõem um território de lutas e emancipação de 

sujeitos, mas desde que o embasamento das políticas públicas seja o da Justiça 

Social e com especial interesse no rompimento de desigualdades estruturais, 

como ocorre com o campo da Educação para as Relações étnico-raciais. As 

autoras esclarecem que esta é compreendida como uma política pública 

curricular, que busca a superação do racismo e o diálogo com a proposta de 

Justiça Curricular. Sobre a proposta, ela se desdobra em três dimensões 
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concomitantes, sendo elas a dimensão do conhecimento, a do cuidado com 

tosos os sujeitos do currículo e a da convivência democrática enquanto 

necessária em todos os espaços e tempos escolares. No entanto, para que de 

fato os currículos escolares se tornem antirracistas, retorna-se para a afirmação 

da importância da implementação de políticas públicas adequadas ao seu 

objetivo, que seria a promoção de uma Educação para as relações étnico-raciais.  

Na conjuntura atual, considera-se que as políticas públicas curriculares raciais 

são frutos das lutas de movimentos sociais, que visibilizaram a necessidade de 

inclusão efetiva no sistema educacional, culminando a promulgação da Lei nº 

10.639 em 2003 e, posteriormente, a Lei 11645/2008 que oferece orientação 

semelhante quanto à História e Cultura da população indígena brasileira. Ambas 

são caracterizadas como Leis Afirmativas, reconhecendo a escola como lugar 

de formação de cidadãos e por isso, devem reconhecer as matrizes culturais que 

fizeram do Brasil um país plural e múltiplo (BRASIL, 2010). Em seguida, em 

2004, elaboram-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana. Já em 2006, foi publicado o documento de Orientações e ações para a 

educação das relações étnico-raciais, e em 2010, com a justificativa do Ministro 

da Educação Fernando Haddad e o Ministro da Secretaria Especial de Políticas 

de Promoção de Igualdade Racial Edson Santos de que a Lei  10639/2003, e o 

consequente o Parecer CNE/CP 003/2004 e a resolução CNE/CP 01/2004, 

apesar de se constituírem enquanto instrumentos legais que orientam ampla e 

claramente as instituições educacionais quanto a suas atribuições,  a sua adoção 

ainda não havia se universalizado nos sistemas de ensino, e por isso, diante o 

entendimento de que é necessário fortalecer e institucionalizar essas 

orientações, foi lançado o Plano Nacional de Implantação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (BRASIL, 2010). Essa 

pesquisa apresenta interesse específico no grau de implementação da Lei 

1039/2003 e também no grau de conhecimento de professores dos anos finais 

do ensino fundamental em relação ao Plano Nacional de Implantação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana de 2010.  
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Para o melhor entendimento sobre os marcos legislativos citados, se 

esclarece que a Lei 10639/2003 se originou a partir alteração da Lei nº 9.394/96, 

referente a Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), tornando obrigatório 

o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira em todos os níveis de 

ensino da educação básica, além de orientações específicas para o Ensino 

Superior. Com essa alteração, o conteúdo programático dos estabelecimentos 

de ensino fundamental e médio passam a incluir o estudo da História da África e 

dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 

formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 

áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil, sendo estes 

mesmos conteúdos ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, embora 

haja um destaque na Lei e, posteriormente no Plano Nacional de 2010, para as 

áreas de Educação Artística, Literatura e História Brasileiras. E sobre o Parecer 

do CNE/CP 03/2004, este documento quem aprovou as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Este expressa as políticas de ações 

afirmativas no campo educacional brasileiro, buscando garantir o direito de 

acesso em todas as etapas e modalidades de ensino na Educação Básica da 

população negra de cidadãos brasileiros em geral, assim como afirma a 

necessidade de profissionais da educação qualificados para lidar com demandas 

contemporâneas, e particularmente, capacitados no que tange a identificação e 

superação de manifestações vinculadas ao racismo.  Já a Resolução CNE/CP 

01/2004, aprovada em junho de 2004, detalhou os direitos e as obrigações dos 

entes federados com a implementação da Lei, esclarecendo que o ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira devem ir além da descrição de fatos, sendo 

capaz de constituir nos alunos o reconhecimento e a valorização da história, 

cultura, identidade e as contribuições dos afrodescendentes na construção, no 

desenvolvimento e na economia da nação brasileira (MEC, 2021). 

Diante essa exposição, afirma-se que há um conjunto de dispositivos 

legais favorecedores de uma política educacional direcionada para a afirmação 

da diversidade cultural e da concretização da educação das relações étnico-

raciais nas escolas, ocorrendo por meio uma política curricular fundada em 

dimensões históricas, sociais e antropológicas oriundas da realidade nacional, 

e, portanto, apta para promover mudanças de mentalidades e combate ao 
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racismo e a discriminação motivada pela cor (MEC, SECADI, 2012). Contudo, 

ter consciência política e histórica sobre a temática racial não é algo garantido 

apenas com a promulgação de uma legislação, em razão de ser necessário 

ofertar a formação dos sujeitos, especialmente profissionais da educação que 

ainda não se instrumentalizaram devidamente para discutir a História e a Cultura 

Afro-brasileira nos currículos escolares (PONCE E FERRARI, 2022). Retoma-se 

o capítulo anterior desse trabalho que demonstrou que há ações sendo 

realizadas na educação, assim como há escolas que se mantêm com valores, 

atitudes e conteúdos eurocêntricos, que significa que infelizmente política 

pública no Brasil se relaciona com a “boa vontade” de pessoas, sendo elas os 

instrumentos de ação durante o processo de implementação e não as Leis 

promulgadas.  

Dados semelhantes foram encontrados na pesquisa Práticas 

Pedagógicas de Trabalho com Relações Étnico-Raciais na Escola na 

Perspectiva da Lei n.º 10.639/03, desenvolvida no âmbito do Programa de 

Ensino, Pesquisa e Extensão Ações Afirmativas na UFMG e do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas sobre Relações Étnico-Raciais e Ações Afirmativas 

(NERA/CNPq), a qual foi Apoiada e financiada pelo Ministério da 

Educação/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (SECADI) e pela representação da UNESCO no Brasil. A pesquisa teve 

por objetivo identificar, mapear e analisar as iniciativas desenvolvidas pelas 

redes públicas de ensino e as práticas pedagógicas realizadas por escolas 

pertencentes a essas redes na perspectiva da Lei nº 10.639/03, que torna 

obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas 

públicas e privadas do ensino fundamental e médio do país.  

Para isso, foi desenvolvido um estudo em âmbito nacional sobre o grau 

de enraizamento da Lei nos sistemas de ensino e das condições de sua 

implementação, bem como uma análise in loco de práticas pedagógicas 

realizadas por um conjunto de 36 escolas públicas estaduais e municipais do 

País. A investigação foi organizada em três eixos, o primeiro se relacionou ao 

grau de institucionalização da Lei nos sistemas de ensino, tendo como foco as 

realizações das Secretarias de Educação, Municipais e Estaduais. O segundo 

eixo, referiu-se à consideração de uma variedade de atores envolvidos no 

processo de implementação da Lei 10.639/03. E o terceirou buscou conhecer a 
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sustentabilidade das experiências mapeadas, por meio da análise das práticas 

pedagógicas na perspectiva da Lei nº 10.639/03 desenvolvidas pelas escolas 

públicas do país. De maneira geral, os dados revelaram que há diferentes 

nuances de acordo com a região em que a escola se encontra, já que há ampla 

diversidade no que tange aos aspectos de potencial das redes de ensino, como 

as condições de trabalho nas escolas, o desenvolvimento de formas 

participativas de gestão do sistema e das escolas e a presença ou não da 

formação continuada dos educadores. Objetivamente, a pesquisa demonstrou 

que há escolas com profissionais mais comprometidos em relação ao estudo das 

relações étnico-raciais no Brasil; Ausência de articulação com a gestão da 

unidade de ensino com o sistema educacional e com a comunidade e os 

movimentos sociais, ou seja, também não há interdisciplinaridade e diálogos 

com o movimento negro, o qual influenciou fortemente a criação da Lei nº 

10.639/03; Ações contraditórias, revelando a distância entre o discurso e a 

prática; Iniciativas descontínuas, ou seja, os projetos relacionados a temática 

dependiam dos educadores se mobilizarem ou continuarem atuando na mesma 

escola; concepções estereotipadas e racistas sobre a África e os afro-brasileiros 

e ainda, a presença da ideia de democracia racial.  

Nesse contexto em que há falhas, desvios e fracassos acumulados nas 

políticas públicas curriculares raciais, ressalta-se que tanto a criação como a 

implementação de políticas sociais se realizam em um terreno conflitivo da vida 

social, particularmente quando se exige oposição a herança histórica e social 

forjada no período da ditatura e no campo da formulação de políticas 

educacionais, imprimindo profundas marcas nesse contexto (GOMES, 2012), 

como o próprio imaginário social do lugar do negro, que enquanto visto como 

inferior, não tem acesso ou tratamento equitativo no sistema de ensino.  

Gomes e Rodrigues (2018), declaram que a população negra que luta 

contra o racismo e o movimento negro são sujeitos políticos atuantes, contudo, 

são invisibilizados política e epistemologicamente. As autoras destacam que os 

negros e negras brasileiros sempre defenderam que a luta contra o racismo não 

poderia ser separada da luta pela democracia, e por causa dessa concepção, o 

movimento negro foi protagonista no processo de retomada democrática dos 

anos 80, participando ativamente da construção da constituição Cidadã (CF/88). 

Uma das consequências desse protagonismo, foi reconhecimento de terras 
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quilombolas e a posterior criminalização do racismo. Todavia, as reivindicações 

do Movimento referentes à educação brasileira não foram acolhidas do mesmo 

modo durante esse período, mas destaca-se que já haviam questionamentos 

sobre a orientação eurocêntrica e homogeneizadora enquanto fundamentos da 

matriz educacional, omitindo as características multiculturais da sociedade 

brasileira. Resumindo, o movimento negro solicitava medidas que garantissem 

condições de acesso e permanência de crianças e jovens negros no contexto 

educacional, incluindo o Ensino Superior, no entanto, foi necessário aguardar 

legislações complementares e específicas, como a Lei nº 10.639/03, que não foi 

decretada sem a força intensa dos movimentos sociais, de pesquisadores e 

educadores e novamente, do movimento negro organizado. 

Especificamente sobre as políticas de ações afirmativas, Fonseca (2009) 

denuncia que desde a década de 90, elas se constituem apenas enquanto um 

debate midiático na sociedade brasileira, o que significa que as ações afirmativas 

acabaram por se constituir como marketing para governantes, militantes e 

movimentos sociais e partidos. O autor justifica que não há como efetivar política 

pública sem recursos, uma vez que no plano concreto, não se destina verbas 

suficientes. Ressalta-se que discursos políticos não são capazes de mudar 

realidades, nem mesmo a promulgação de decretos, pois não há política sem 

orçamento. Assim, por um lado, Fonseca esclarece que nunca houve 

oportunidade real de ocorrerem mudanças, já que os discursos não 

acompanhavam investimentos, e por outro lado, Gomes e Rodrigues (2018) 

analisam que desde o ano de 2016, o Brasil tem passado por um processo de 

retrocesso na política e na garantia de direitos constitucionais, já que o novo 

perfil de Executivos, aliado aos grupos de direita e aos conservadores do 

Congresso Nacional, tem focado em promover uma série de alterações no texto 

constitucional através de emendas, que apesar de não afetarem diretamente os 

direitos da população negra brasileira, afetam a democracia.  

Em um cenário de retrocessos na área de políticas públicas, ressalta-se 

o estudo de Cunha, Júnior e Duvernoy (2022), que pontuam as perdas advindas 

a partir do lançamento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no ano de 

2017. Na análise dos autores, a BNCC aborda de forma superficial a 

necessidade de diversidade no currículo, com orientações reducionistas e 

imprecisas, além de não reconhecer a importância do Movimento Negro na 
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construção de uma educação antirracista, tornando a própria Base um entrave 

para alcança-la.  

Na introdução do documento da Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2022), disponibilizado gratuitamente no site do Ministério da 

Educação, a BNCC é caracterizada como um documento de caráter normativo, 

responsável por definir um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Afirma-se 

que enquanto um documento normativo exclusivo da educação escolar, orienta-

se por princípios éticos, políticos e estéticos, visando à formação humana 

integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Os 

fundamentos pedagógicos da BNCC que perpassam desde a educação infantil 

até o ensino médio têm como foco o desenvolvimento de competências e o 

compromisso com a educação integral. Sobre o conceito de competência, ele é 

definido como “a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho” (p.10). Nesse quesito, são apresentadas as 

10 competências gerais da educação básica e entre elas, é possível observar 

que apesar do Brasil ser um país multicultural e pluriétnico, a atuação para as 

relações étnico-raciais não foi reconhecida enquanto competência. E em relação 

a educação integral, ela é associada a formação e ao desenvolvimento humano 

global, com a finalidade de romperem com visões reducionistas que privilegiam 

ou a dimensão intelectual ou a dimensão afetiva. Em seguida, a educação 

integral também afirma ser responsável por “fortalecer na prática coercitiva de 

não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades” 

(p.16). A Educação Integral marca o início de uma nova expectativa em relação 

ao ensino, já que superaria a educação meramente cognitiva, no entanto, uma 

educação que também é afetiva e atenta ao desenvolvimento global dos 

estudantes, deveria já ter afirmado a valorização da identidade e da 

ancestralidade dos povos brasileiros, pois sem o reconhecimento da história dos 

povos discriminados, suas lutas, resistências e seu papel na formação da 

sociedade nacional, não há como promover desenvolvimento global. 

A seguir, o documento apresenta o tópico “Base Nacional Comum 

Curricular: igualdade, diversidade e equidade”, que apesar de reconhecer que o 

Brasil, ao longo de sua história, naturalizou desigualdades educacionais no 
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acesso, tratamento e permanência escolar de grupos de estudantes por 

questões de raça, etnia e condição socioeconômica, não há dados que 

comprovem a distância entre os anos de escolarização entre os povos brancos 

e não brancos, além de não expor as estratégias e mecanismos das instituições 

escolares para a reprodução do racismo. Essa afirmação é feita diante a 

concordância, já citada ao longo desse trabalho, de que política pública além de 

não ser neutra, representa a visão de desenvolvimento de um país. Com a 

ausência de informações relevantes e que demonstre em que momento histórico 

estamos e para onde queremos ir enquanto nação de um povo educado, a BNCC 

se revelou um discurso raso e aliado ao mito da democracia racial.  

Ao retomar a análise de Cunha, Júnior e Duvernoy (2022), os autores 

evidenciam que a palavra racismo é encontrada apenas seis vezes ao longo do 

documento, sendo que em quatro vezes ele é encontrado entre habilidades e 

competências dos componentes de História, apenas uma na área de ciências 

humanas e sociais referentes ao Ensino Médio e mais uma em ciências da 

natureza e suas tecnologias, também no Ensino Médio. Evidencia-se dois 

aspectos importantes, sendo que o primeiro é que o racismo não tem sido 

trabalhado enquanto tema transversal, visto que surge predominantemente no 

conteúdo de História, e devido a essa limitação, não há como promover o 

combate, o enfrentamento e a reeducação das relações étnico-raciais no interior 

das escolas; e segundo, o tema é preferencialmente trabalhado no Ensino 

Médio, contradizendo o que é proposto pelo próprio documento o 

desenvolvimento de competências em todo ciclo escolar, como a valorização da 

diversidade, aspecto essencial no combate à discriminação e a violência racial.  

De maneira geral, desde 2017, com a implementação da BNCC nas 

escolas brasileiras, o diálogo contínuo entre os Movimentos Sociais e a 

Educação Brasileira, a importância histórica do Movimento Negro e a Educação 

para as relações étnico-raciais no âmbito da Lei 10.639/2003 estão sendo 

esquecidos, ignorados e apagados no interior do sistema educacional de ensino.  

Em 2019, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou o documento 

“Temas contemporâneos transversais da BNCC”, como a justificativa de que 

reforçaria a proposta de educação para a cidadania, sendo declarado que essa 

proposta ocorre desde a década de 90. A partir dos temas contemporâneos 

transversais, espera-se que esse documento consiga mediar um novo currículo, 
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com estreita associação do conteúdo escolar com a realidade vivida. Assim, 

além de conteúdos clássicos, há aqueles com finalidade de crítica social. Nesse 

sentido, os Temas Contemporâneos (TCTs), a partir de 2019, tem a condição de 

explicitar a ligação entre os diferentes componentes curriculares de forma 

integrada, além de se conectarem com situações vivenciadas pelos estudantes 

em suas realidades. Para alcançar essa proposta, o diálogo e a diversidade são 

aspectos relevantes.  

Na prática, as disciplinas curriculares devem girar em torno de seis 

microáreas temáticas, sendo elas: Meio Ambiente, Economia, Saúde, Cidadania 

e Civismo, Ciência e Tecnologia e Multiculturalismo. Nesse último, há ampliação 

para se trabalhar com a Diversidade cultural e a Educação para valorização do 

multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais Brasileiras. Como esse 

documento foi feito para esclarecer a definição e a função dos TCTs, não há 

informações de como o ensino do Multiculturalismo seria posto em prática.  

De maneira geral, e os TCTs não pertencem a uma disciplina específica, mas 

transpassam e são pertinentes a todas elas. O documento afirma que existem 

distintas concepções de como trabalha-los na escola. Nesse aspecto, afirma-se 

que é esperado e desejado que ocorram distintas concepções de acordo com a 

escala local e regional em que se situa cada unidade de ensino. Em 

contrapartida, ao expor no documento esta afirmação, sem o apoio de uma 

justificava plausível e sem explicitar claramente que concepções eugenistas, 

higienistas, racistas não são mais toleradas e que são compreendidas como 

violência – e violência é crime – pode acabar por gerar uma abertura para que 

cada escola compartilhe o conhecimento de acordo com a sua concepção e esta 

pode se aproximar de velhos, mas vivos conceitos eurocêntricos, os quais estão 

colados com o racismo à brasileira.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Estudo de caso do tipo Etnográfico da Prática Escolar 

Inicialmente, para compreender o andamento da pesquisa do tipo 

etnográfico, expõe-se a concepção de pesquisa etnográfica, e em seguida, o uso 

da investigação do tipo Etnográfica da Prática Escolar, classificada como uma 

pesquisa do tipo etnográfica.  



65 
 

Sobre o método etnográfico, Rocha e Eckert (2018) afirmam que ele é 

composto de técnicas e de procedimentos de coleta de dados associados a uma 

prática do trabalho de campo. Este último ocorre a partir de uma convivência 

mais ou menos prolongada de um pesquisador junto de um grupo social a ser 

estudado. Ressalta-se que o método etnográfico é específico da pesquisa 

antropológica e que faz uso de procedimentos técnicos próprios como 

observação direta, conversas informais e formais. No caso, com base em André 

(), opta-se pela adaptação do método para a investigação na área da educação, 

denominando como estudo de caso quando há uma investigação em uma única 

unidade escolar.  

Em relação ao pesquisador, lhe é imposto um deslocamento de sua própria 

cultura para que ele consiga se situar no interior do fenômeno que está sendo 

observado por meio de sua participação efetiva, e, por isso, exige-se 

constantemente o exercício do olhar e do escutar. Segundo Rocha e Eckert 

(2018), a utilização de hipóteses inicias não é usual nesse tipo de investigação, 

tendo em vista que elas emergirão conforme a aproximação do pesquisador ao 

campo a ser pesquisado.  

A pesquisa etnográfica é iniciada no momento em que há uma aproximação 

do pesquisador de pessoas, grupos ou da instituição a ser estudada, 

conquistando o aceite de sua presença para a observação sistemática das 

práticas sociais. Entende-se, então, que a interação entre pessoas é a condição 

desta pesquisa. Ademais, com o pedido de consentimento finalizado, o 

pesquisador-observador começa a participar das rotinas do grupo social, 

fazendo uso da observação participante.  Para Laville e Dionne (2007), a técnica 

de observação participante permite o contato com os comportamentos reais dos 

atores, todavia, esses mesmos comportamentos poderão ser alterados diante a 

influência do observador.  

Para Rocha e Eckert (2018), a observação direta é uma técnica privilegiada 

para a investigação dos saberes e das práticas na vida social e também para 

reconhecer as ações e representações coletivas na vida humana. Assim, a 

inserção do pesquisador é acompanhada de um olhar atento ao contexto e ao 

que acontece no espaço, substituindo a curiosidade por indagações sobre como 

a realidade social é construída. No entanto, destaca-se que o trabalho de 

conhecer o Outro e a aprendizagem desenvolvida na convivência com este, 
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acaba por proporcionar que o próprio pesquisador se conheça melhor. Assim, 

afirma-se que há uma reciprocidade cognitiva entre o pesquisador e os sujeitos 

pesquisados. Nesse movimento recíproco, o pesquisador deverá atentar-se para 

o reconhecimento das diversidades e singularidades dos fenômenos sociais, o 

que significa ir além de formas institucionais ou das definições oficialmente 

legitimadas por estruturas de poder. Para tal, há na interação com o Outro, a 

habilidade própria do pesquisador de participar das tramas da vida cotidiana, 

acompanhando o grupo social no fluxo dos acontecimentos, ademais de se 

permitir, enquanto pesquisador do método etnográfico, experimentar a 

sensibilidade emocional permitida pelas interações humanas, ultrapassando a 

ideia ingênua de que a realidade é mensurável ou visível.  

Em um contexto mais amplo, afirma-se que a investigação etnográfica 

permite múltiplas maneiras de inserção em um campo, mas em sua maioria a 

iniciação envolve um processo de negociação entre um pesquisador e os 

indivíduos e ou grupos que se pretende estudar. E dessa forma, estes últimos 

se tornam parceiros dos projetos de investigação, sendo, portanto, 

compartilhado as ideias e intenções de pesquisa. 

E com o pesquisador já inserido no seu campo de pesquisa, ele recorre ao 

registro escrito em um diário, contendo as experiências observadas ou 

escutadas no cotidiano da investigação. O ato de escrever sobre o Outro também 

permite descobrir o Outro e redescobrir a si mesmo, uma vez que o processo de 

escrever narrativas é reflexivo. O diário, contudo, não é usado apenas para 

relatar acontecimentos vividos no cotidiano com o grupo social, mas é um espaço 

para que o pesquisador reavalie sua própria conduta em campo, efetuando uma 

constante vigilância epistemológica (ROCHA e ECKERT, 2018).  

Com essa descrição, afirma-se em acordo com André (2012), que o foco dos 

etnógrafos é a descrição de um grupo social, diferentemente da preocupação 

dos pesquisadores da educação, os quais atentam-se para processos 

educativos. Com essa diferença de enfoque entre as duas áreas, há alguns 

requisitos da etnografia que não são cumpridos por investigadores da educação. 

Nesse sentido, declara-se que essa pesquisa realizou uma adaptação da 

etnografia à educação, tornando-se um estudo do tipo etnográfico e em 

consonância com os estudos de Marlí André (2010). 
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Para André (2010), um caso do tipo etnográfico em educação faz uso de 

técnicas tradicionalmente associadas à etnografia, como observação 

participante, entrevista e análise de documentos.  A observação favorece um 

grau de interação com a situação estudada, afetando-a e sendo afetado por ela. 

As entrevistas aprofundam questões ou esclarecem problemas observados e os 

documentos, finalmente, subsidiam na contextualização do objeto de pesquisa, 

e por vezes, completam as informações coletadas através de outras fontes.  

Ao lado das técnicas etnográficas, a pesquisa do tipo etnográfico torna o 

pesquisador o instrumento principal na coleta e na análise de dados, o que faz 

com que a pessoa, na identidade de investigadora, responda ativamente às 

circunstâncias que o cercam, incluindo a localização de novos sujeitos ou 

reajustes nas questões que orientam a pesquisa. E dentro dessa escolha 

metodológica, a ênfase está no processo, ou seja, naquilo que está ocorrendo e 

não na expectativa por resultados finais. Acrescenta-se, ainda, o interesse do 

pesquisador em apreender e tratar a visão pessoal dos participantes, envolvendo 

um trabalho de campo com dados descritivos. A finalidade desse tipo de 

pesquisa é a descoberta de novos conceitos, novas relações e outras formas de 

entender a realidade (ANDRÉ, 2012).  

Especificamente sobre a pesquisa do tipo etnográfico, ela permite a 

reconstrução dos processos e das relações que configuram a experiências 

escolar diária através do contato direto do pesquisador com a situação 

pesquisada. Desvela-se, assim, encontros e desencontros que permeiam o dia 

a dia da prática escolar, além de entrar em contato com as representações dos 

atores sociais e dos significados que são criados e recriados por eles no seu 

fazer pedagógico. Com essa proximidade, é possível entender mecanismos de 

dominação e resistência, de opressão e de contestação, ao mesmo tempo em 

que aparecem os modos de ver e de sentir a realidade e o mundo. No entanto, 

André (2012) esclarece que é necessário romper com visões estáticas ou 

repetitivas, uma vez que a organização do trabalho escolar mobiliza um 

complexo interacional de ações, relações e conteúdos construídos, 

reconstruídos, negados e modificados. No decorrer da investigação,  a etnografia 

da prática escolar exige maior atenção a três dimensões inter-relacionadas, 

sendo elas (1) o encontro professor-aluno-conhecimento; (2) as relações 
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construídas pelos agentes da instituição escolar; e (3) os fatores socioculturais 

mais amplos que afetam a dinâmica escolar.  

Ademais, o pesquisador tem a obrigatoriedade de divulgar seus pontos de 

vista, assumindo a impossibilidade de uma postura de neutralidade. Posto isto, 

afirma-se que a pesquisa “A naturalização do racismo no cotidiano escolar e o 

não cumprimento da Lei 10.639/03: obstáculos ao desenvolvimento social e 

humano” se apresenta como favorável a etnografia devido a afirmação de André 

(2020) de que esta metodologia possui potencial de contribuição aos problemas 

da prática educacional. 

 

3.2 PARTICIPANTES 

De início, a proposta era entrevistar os professores responsáveis pelas 

disciplinas de Educação Artística, Literatura e História Brasileira. A escolha inicial 

justifica-se pela citação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana em relação a recomendação do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) de que as instituições de ensino públicas e privadas se atentem a 

interdisciplinaridade dos conteúdos referentes à História e Cultura Afro Brasileira 

em todo o currículo escolar e em todos os níveis de ensino, mas que ocorra em 

especial nas disciplinas de Educação Artística, Literatura e História Brasileira, 

uma vez que a formação humana ultrapassaria a descrição de fatos. Outra 

justificativa é a relevância destas disciplinas de acordo com a concepção da 

filósofa Martha Nussbaum (2019) que demonstra que há motivações o suficiente 

para associar o ensino das artes, história e literatura a um modelo de 

desenvolvimento humano e a construção de uma sociedade democrática, além 

de ser possível perceber a relação do ensino destas disciplinas com a 

conscientização dos alunos sobre o que é ter uma vida digna, que envolve a 

diminuição de extensas e diversas privações a que as pessoas estão 

submetidas, como por exemplo, destaca-se (GRIFO NOSSO), ser privado de 

conhecer, se identificar e vivenciar a cultura africana e brasileira na escola. Outro 

motivador para escolher um determinado número de professores é devido ao 

tempo limitado da pesquisa, uma vez que há um cronograma a ser seguido, 

interferindo no tempo de coleta de dados.  
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No decorrer da pesquisa, os professores destas disciplinas aceitaram 

participar da entrevista, mas além destes, acrescentou-se a professora 

responsável pela disciplina de Projeto de Vida. A inclusão se deu após a 

indicação do Coordenador dos Anos Finais do Ensino Fundamental, que ao 

tomar conhecimento sobre a temática da pesquisa, afirmou que naquela escola 

o professor de maior referência no que tange o estudo das relações étnico-

raciais, além de projetos já desenvolvidos em sala de aula, era a “professora do 

projeto de vida”. O próprio coordenador quem contatou a professora da 

disciplina, estimulando-a a participar. Após a finalização das quatro entrevistas 

com os professores, foi agendada e realizada a entrevista com o coordenador.  

Afirma-se que o processo de criação das perguntas da entrevista 

estruturada (Roteiro no apêndice B) ocorreu após repetidas leituras do 

documento Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (MEC, SECADI, 2013), sendo este, 

portanto, uma influência importante na construção do instrumento de pesquisa. 

A entrevista do coordenador (Roteiro no apêndice C) difere das entrevistas dos 

professores, devido as informações contidas no Plano sobre as atribuições das 

coordenações pedagógicas. Além disso, essa entrevista também se revelou uma 

oportunidade para verificar como aquela escola em especial, estava lidando com 

a situação de adoecimento coletivo mundial (pandemia por covid-19). 

Justifica-se ainda, que no início do projeto de pesquisa, o qual foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFACEF, havia a previsão para 

entrevistar um aluno formalmente, com o uso da entrevista semiestruturada. No 

entanto, a minha saída do campo de pesquisa ocorreu de maneira abrupta, pois 

após realizar a entrevista com o coordenador, que ocorreu na quarta-feira no 

período da manhã, recebi o comunicado da secretária de que na sexta feira 

haveria uma nova diretora na escola e que no momento, ela não poderia “abrir 

as portas” para pessoas externas da instituição, já que inicialmente ela teria que 

conhecer a sua equipe e iniciar o seu projeto de gestão. Passada algumas 

semanas, entrei em contato novamente com a escola, mas por telefone, e não 

consegui um agendamento com a diretora. Declaro como teria sido importante a 

entrevista semiestruturada com um aluno, especialmente considerando a visão 

da pesquisa do tipo etnográfica sobre os informantes, no entanto, por outro lado, 
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as conversas informais, além de valiosas, continuaram a ressoar na minha 

memória, acompanhado de muito afeto que foi desenvolvido no meu 

relacionamento com os alunos e suas dores emocionais.  

 
3.3 COLETA DE DADOS 

Essa pesquisa determinou enquanto campo de pesquisa, escolas 

brasileiras e por isso, é importante destacar que no ano de 2021, período em 

que seria realizada a coleta de dados, o Brasil, assim como o mundo todo, 

enfrentava uma crise na área de saúde pública, que se tornou um dos aspectos 

desta pesquisa empírica, tendo em vista as limitações inevitáveis. Evidencia-se 

que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional em 30 de janeiro de 2020, devido ao novo 

coronavírus (SARS-coV-2) responsável pela pandemia de COVID-19, gerando 

uma grave crise sanitária global (AQUINO et al., 2020). Diante a alta 

transmissibilidade do vírus, a primeira alternativa foi a redução da sua expansão, 

através do isolamento social e de medidas de higienização constantes, com o 

objetivo de evitar o esgotamento dos sistemas de saúde e prevenir mortes.  

Nesse contexto de isolamento que ocorreu a partir de março de 2020, as 

escolas brasileiras não deram continuidade na modalidade de ensino presencial, 

sendo notável a variedade de ações para a continuidade das atividades 

pedagógicas, como por exemplo, de acordo com a região brasileira ou com a 

região de cada município, algumas escolas ofertaram o ensino híbrido ou virtual, 

enquanto outras imprimiram atividades pedagógicas e buscaram recursos 

próprios para entregar aos alunos. Além disso, há de se destacar as diferenças 

de oportunidade dos próprios alunos em continuar estudando ou não, como 

consta nos estudos feitos em São Paulo pelo Geledés Instituto da Mulher Negra 

(2021), que aponta a ocorrência uma diferença entre alunos negros e brancos e 

entre meninos e meninas, demonstrando que alunos brancos puderam realizar 

mais atividades pedagógicas em comparação com alunos negros, e que 

meninas negras foram as mais prejudicadas na continuidade de seus estudos, 

diante uma variedade de fatores, como por exemplo, responsabilidades 

domésticas e menor incentivo familiar.  

De maneira geral, Aquino et al (2020) esclarecem que as medidas de 

contenção do novo coronavírus foram organizadas de modo gradual e distinto 
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em diferentes países e que os seus resultados sofreram interferências 

socioeconômicas, culturais, de características de sistemas políticos e de saúde, 

assim como dos procedimentos operacionais no decorrer de sua implementação. 

No Brasil, há de se considerar as marcantes desigualdades sociais, com amplos 

contingentes em situação de pobreza e ou dependentes de trabalhos informais, 

tornando estas desigualdades ainda mais graves e escancaradas, já que a 

prevenção do covid-19 não poderia ser uma escolha, especialmente para 

moradores de áreas periféricas e em situação de alta vulnerabilidade social e 

econômica.  

No início desta pesquisa, já no ano de 2021, havia ainda uma variação 

enorme entre as regiões brasileiras e entre as próprias escolas em relação ao 

recebimento dos alunos. No Estado de São Paulo, as escolas particulares 

estavam recebendo 100% dos alunos, mas com dinâmicas de revezamento. Já 

as escolas estaduais iniciaram as aulas presenciais com revezamento entre os 

alunos com maior vulnerabilidade social, econômica ou sem acesso ao meio 

digital, com total de 33% de alunos com acesso ao ensino presencial. E as 

escolas municipais continuaram com o ensino à distância, com o uso de 

dispositivos eletrônicos e impressões de atividades. Diante da realidade que 

atravessava e demarcava a minha pesquisa de campo, foi tomada a decisão de 

que não seria possível ou seguro a organização de entrevistas grupais. Outra 

limitação é que na observação participante não poderia ser incluído o espaço da 

sala de aula, já que o revezamento de alunos foi uma das estratégias utilizadas 

após o período de isolamento, iniciando o distanciamento social, que significa 

uma quantidade menor de pessoas nos espaços coletivos.  

O projeto de pesquisa iniciado no mês de maio de 2021 tinha como 

proposta uma pesquisa etnográfica que adentraria três escolas localizadas no 

mesmo município, mas sendo 1 municipal, 1 estadual e 1 da rede particular, pois 

o interesse era identificar como cada uma destas escolas estava atuando em 

relação a implementação da educação das relações étnico-raciais e 

compreender como atuavam com a demanda étnico-racial no dia a dia escolar e 

em seguida, realizar um estudo comparativo entre as três. O critério de seleção 

das escolas era a oferta de ensino na modalidade de anos finais do ensino 

fundamental, o que compreende do 6º aos 9º anos, independentemente da 

quantidade de alunos por turma. O primeiro passo foi acessar o website da 



72 
 

diretoria de ensino do município e uma lista com o nome das escolas e os 

números de telefones, já que devido a pandemia estava previsto que o primeiro 

contato seria telefônico, até conseguir acessar a unidade de ensino que me 

aceitaria enquanto pesquisadora. Após esperar o recesso do mês de julho, tomei 

a decisão de não esperar mais o retorno das escolas municipais, escolhendo 

realizar uma pesquisa comparativa entre uma escola particular e outra estadual, 

considerando que essas escolas, mesmo com as diferenças em relação ao 

retorno, já estavam funcionando presencialmente.  

Iniciei os contatos telefônicos com as escolas particulares, já que eu 

poderia coletar meus dados em uma escola com mais alunos, enquanto 

esperava uma flexibilização maior nas escolas estaduais. Nesse município há 

112 escolas particulares, incluindo a oferta de ensino infantil, ensino 

fundamental, ensino médio, ensino técnico e educação especial. O total de 

alunos atendidos na rede da escola particular é de 16733, sendo que apenas 

2358 estão cursando os anos finais do ensino fundamental, os quais estão 

divididos entre 20 escolas do município que ofertam essa modalidade de ensino. 

Telefonei para cada uma dessas 20 escolas e recebi uma negativa em 

relação a minha presença enquanto pesquisadora. No contato telefônico, eu me 

apresentava com meu nome, profissão e enquanto pesquisadora do Centro 

Universitário Municipal de Franca, em seguia, solicitava um horário em que eu 

pudesse conversar com a coordenadora dos anos finais do ensino fundamental 

ou com a diretora a respeito da minha pesquisa. Nas escolas particulares, tive 

acesso no mesmo dia a cada coordenadora. Ao falar com cada uma delas, fiz a 

leitura da carta de anuência em que eu apresentava o título de minha pesquisa 

e os procedimentos metodológicos: observação participante, entrevistas com 

professores e com um aluno. Após cada resposta, realizei a anotação, 

alcançando o seguinte resultado: 

Uma coordenadora respondeu que foram comprados por uma escola da 

cidade de São Paulo e que a autorização teria que vir da diretora de São Paulo. 

Após 2 dias recebi um e-mail formal da coordenadora alegando que a diretora 

não autorizou e não houve justificativa; 

Uma coordenadora respondeu que o tema era muito polêmico e que eles 

não aceitariam, principalmente porque ainda estavam analisando problemas 

causados pela pandemia na vida escolar dos alunos;  
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Uma coordenadora que não gostava de ser entrevistada por psicólogos, 

pois na sua experiência demorava demais e ela ficava sem graça de desistir no 

meio do processo;  

Uma coordenadora respondeu que não receberia ninguém durante o 

período de pandemia, já que seria mais uma pessoa em circulação, mas me 

parabenizou pela pesquisa e acrescentou que também fez mestrado e que 

entendia a situação difícil que eu estava passando ao ser recusada;  

Uma coordenadora respondeu que falaria com a diretora, mas que 

acreditava que a resposta seria não. No dia seguinte, telefonei novamente e a 

secretária respondeu que não teria como me passar a ligação; 

As quinze coordenadoras seguintes responderam que não, apenas 

justificando que não poderiam receber outras pessoas na escola devido a 

pandemia por covid-19.  

Com a impossibilidade de adentrar em uma escola particular, e ainda com 

a dificuldade de argumentar diante a situação de adoecimento coletivo, foi 

decidido que a próxima tentativa seria realizar uma pesquisa em uma escola 

estadual, tentando coletar o máximo de dados possíveis. Comecei a telefonar 

para as escolas e parei os telefonemas após conseguir o aceite de uma delas. 

Ao todo, liguei para 4 escolas, sendo que as 3 anteriores me ofereceram as 

seguintes justificativas: 

Uma diretora respondeu que estavam trabalhando com poucos 

funcionários e que ela não tinha condições emocionais de dar conta de nenhuma 

tarefa a mais. Expliquei que durante todo o período de observação participante, 

eu não precisaria de ajuda e que me deslocaria pela escola sozinha. A diretora 

lamentou e disse que estava realmente cansada e recusou a minha presença; 

Uma diretora respondeu que a escola estava passando por uma grande 

reforma e que estava tudo muito caótico e que nesse momento, não receberia 

ninguém. Justificou que adorava ter pesquisadores na escola e que eu poderia 

procura-la no ano seguinte;  

Uma diretora respondeu que adorou meu tema de pesquisa e que a sua 

coordenadora era muito engajada nessa área e que também ficaria muito feliz 

em me receber. Após esse primeiro contato, a diretora não atendeu mais minhas 

ligações, não respondeu minhas mensagens via aplicativo WhatsApp e também 

não respondeu e-mails; 
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Em seguida, liguei para a escola em que de fato a pesquisa ocorreu. O 

diretor aceitou imediatamente alegando que a Universidade em que eu realizava 

minha pesquisa tinha um longo histórico com a escola e que ele ficaria feliz em 

me receber. Acrescentou que respeitava a Universidade Municipal, pois ela era 

importante para a cidade, e em seguida, contou sua história de quando era aluno 

de mestrado, mas em outra Universidade, demonstrando simpatia e vontade de 

me ajudar. Após enviar a carta de anuência por e-mail, o diretor imprimiu, 

assinou e digitalizou, já que as escolas e empresas no geral, ainda estavam 

recusando a trocar papéis impressos, como mais uma medida de segurança. O 

diretor também garantiu que avisaria a secretaria e o coordenador sobre a minha 

presença a partir de agosto e sem previsão inicial de término. Destaca-se que 

após algumas semanas na escola, o diretor me indagou sobre o tema da minha 

pesquisa e nesse momento percebi que ele não se lembrava do que 

conversamos anteriormente e nem do documento que ele tinha lido e assinado 

antes de minha entrada na unidade escolar (carta de anuência).  

 Com a carta de anuência e as modificações necessárias no projeto de 

pesquisa, os documentos foram enviados para o Comitê de Ética, o qual aprovou 

a pesquisa de campo através da Plataforma Brasil. A aprovação era necessária 

devido a participação de seres humanos e a garantia de procedimentos éticos 

que diminuíssem o risco de prejuízos aos participantes. Nesse caso, os riscos 

previstos eram desconfortos ou mal-estar por parte dos participantes, já que 

estudar sobre as Relações Étnico-raciais pode trazer lembranças ou 

experiências dolorosas ou ainda, processos de conscientização capazes de 

mobilizar diversos sentimentos.  

Após a aprovação do Comitê (Apêndice A), a pesquisadora entrou em 

contato com a direção da escola e agendou o início de seus encontros. Informa-

se que na parte da manhã, essa escola oferta o Ensino Médio, e no período da 

tarde, os anos finais ensino fundamental, este último foco desta pesquisa.  

Os encontros aconteceram toda quarta feira, das 12h45 até 16h45, 

somando então, 4 horas por semana de observação participante na escola. As 

entrevistas foram agendadas em horário conveniente para os participantes, e por 

isso mesmo, não ocorreram nos dias e horários da Observação. Os 

agendamentos beneficiaram a pesquisa, já que favoreceu outros momentos de 
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observação em horários diversos, além de contato com outros professores, que 

não estavam na escola às quartas feiras.  

Foi elaborado um diário de campo da pesquisadora, enquanto 

observadora participante. Esse instrumento foi constituído de descrições de 

situações observadas no cotidiano escolar, interação direta entre mim, na 

posição de pesquisadora e atores do grupo escolar, minhas impressões 

subjetivas, juntamente com meus sentimentos, além de indagações, que foram 

revisitadas no decorrer de toda a pesquisa, subsidiando a busca na literatura 

científica, com o objetivo de encontrar outras vozes e explicações para o que eu 

estava percebendo e sentindo 

 

3.3.1 adentrando o local de pesquisa 

O local da pesquisa é objetivo, contextual e subjetivo. Objetivo quando se 

pontua sobre sua estrutura física e quantidade de alunos, dados verificados na 

secretaria da escola e no website da Diretoria de Ensino. Subjetivo porque se é 

apresentado a partir dos olhos de uma pesquisadora específica, com suas 

percepções e interpretações de acordo com sua história de vida e expectativas 

enquanto pessoa, pesquisadora, profissional de psicologia e, por fim, contextual 

devido ao momento em que a escola se encontrava durante o período da 

pesquisa, atravessado pela pandemia e os obstáculos desvantajosos no aspecto 

social, emocional e na rotina escolar dos alunos.   

 

3.3.2 Caracterização do universo escolar e da escola pesquisada 

A escola participante trata-se de uma escola estadual no interior do 

Estado de São Paulo, em um município com aproximadamente 350 mil 

habitantes (Brasil, 2021). De acordo com o mapa oferecido no website da 

diretoria de ensino, há 66 unidades de escolas estaduais nesta cidade, 

considerando toda a rede de Educação Básica, que inclui as extensões - que 

são responsabilidades de uma escola específica - dentro de hospitais, 

respeitando a Lei 13.716 de 2018 sobre atendimento educacional para alunos 

internados, e nas duas Fundações CASA e mais o Centro de Detenção 

Provisório (CDP). Com essa rede física, há oferta de ensino de educação básica 

para 35998 alunos, e deste total, 18011 estão regularmente matriculados nos 

aos finais do ensino fundamental. Para o acesso e permanência escolar dos 
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18011 alunos há 40 escolas, sem considerar suas extensões. Estas escolas 

estão distribuídas em 12 na região norte, 6 no Sul, 7 no leste, 6 no oeste e 9 

estão no centro do município. Assim, evidencia-se que há mais escolas e 

consequentemente alunos cursando os anos finais do ensino fundamental na 

região norte e central do município.  

A escola participante desta pesquisa está localizada na região central e 

de acordo com os dados mais recentes, dispostos no final do ano de 2021 pela 

diretoria de ensino, há 502 alunos matriculados nos anos finais do ensino 

fundamental, 539 no ensino médio e 16 na educação especial, totalizando 1057.  

Ademais, a cidade é contemplada por 21 escolas municipais, sendo 5 

localizadas no centro, 11 no Leste, 12 no oeste e 13 na região sul. Há também 

3 escolas de Educação de Jovens Adultos (EJAS) e 4 supletivos cadastrados 

como “à distância” pelo site da Diretoria de Ensino. 

Devido ao interesse e objetivo da pesquisa com foco nas Relações Étnico-

raciais no interior da escola, questionei, após minha entrada na escola, a 

quantidade de alunos negros e brancos nos anos finais do ensino fundamental. 

O diretor e as funcionárias da secretaria me responderam que não tinham acesso 

a esses dados e que eu teria que buscar na Diretoria de Ensino. Por meio de 

contato telefônico, a atendente buscou no sistema por estes dados, mas após 

alguns minutos me retornou alegando que o sistema não tinha esses dados 

cadastrados, apenas o número de alunos matriculados por escola. A atendente 

me sugeriu solicitar um documento oficial pedindo essa informação para a 

escola, mas que a escola teria no mínimo 20 dias para responder. Com a minha 

saída precoce do campo de pesquisa, não consegui realizar outras atividades, 

além das que já foram descritas, mas por meio de contato telefônico, novamente 

fui informada que não teriam esses dados, pois o mesmo pertence a diretoria de 

ensino.  

A informação teria sido importante para uma releitura desta pesquisa, 

principalmente diante discursos que caracterizam escolas do centro e escolas 

de periferias como lugares diferentes e que recebem perfis de alunos diferentes, 

analisados posteriormente nesta pesquisa. Por outro lado, retoma-se as 

pesquisas de Raimundo e Terra e de Cintra e Weller, ambas pesquisas 

publicadas no ano de 2021. O primeiro estudo demonstrou que o racismo no 

contexto educacional ocorre em escolas localizadas em regiões periféricas e  em 
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escolas com maior concentração de alunos e educadores negros, e a segunda 

pesquisa, investigou as dinâmica de epistemicídio, apagamento e extermínio na 

população negra na escola, e em especial em escolas com alunos que 

estivessem dentro da classificação de “classe média”, demonstrando que alunos 

negros com o mesmo estilo de vida de alunos brancos sofrem diversas 

discriminações por causa da sua cor, independente da “proteção do uniforme ou 

da classe social”. Tendo em vista os resultados dos dois estudos, declara-se que 

apesar da escola não ter sido escolhida, há dados que comprovam a importância 

de investigar as relações étnico-raciais independentemente do bairro ou região 

em que a escola está localizada, embora seja fundamental atentar-se ao entorno 

do bairro e as condições de vida da população, especialmente diante o racismo 

ambiental, um dos aspectos do racismo sistêmico.  

Contudo, se reconhece que pode haver diferenças na quantidade e 

qualidade de ações antirracistas desempenhadas de acordo com a região do 

município, o que foi também apontado na pesquisa Práticas Pedagógicas de 

Trabalho com Relações Étnico-Raciais na Escola na Perspectiva da Lei nº 

10.639/03, que revela que ainda há diferenças significativas entre escolas no 

Brasil todo, e como consequência, o resultado é a distância do grau de 

implementação da Lei entre uma região e outra, a nível nacional.  

Para melhor esclarecimento, pontua-se que o racismo ambiental se refere 

a uma das expressões do racismo brasileiro e mundial, resultando na visão 

naturalizada de que a população não branca, e em especial a população negra, 

deve continuar residindo em áreas de risco e zonas periféricas degradadas, com 

uma diversidade de riscos biológicos, ausência de infraestrutura e saneamento 

adequados e falta de acesso à serviços sociais, educacionais e de saúde. Tânia 

Pacheco (2022) que atua no GT Racismo Ambiental, da Rede Brasileira de 

Justiça Ambiental esclarece que as injustiças socioambientais recaem de forma 

violenta sobre grupos étnicos vulneráveis e sobre outras comunidades, 

discriminadas por sua raça, cor e etnia. Herculano (2008) adiciona que o racismo 

ambiental não é apenas ações com intenções racistas, mas também ações com 

impacto racial, e assim, enquanto populações de maior renda têm meios de se 

deslocar para áreas mais protegidas da degradação ambiental, as populações 

pobres e majoritariamente não brancas permanecem espacialmente 

segregadas. 
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3.3.3 Entorno da escola 

Ao dar uma volta no quarteirão da escola ou nas ruas próximas a esta, 

identificam-se praças grandes e preservadas. Nota-se que há mais residências 

do que comércio no entorno, mesmo assim, encontra-se padaria, papelaria, 

escola de futebol e de ballet e lojas menores, com vendas variadas. Pela 

aparência geral do bairro, afirma-se que há infraestrutura e saneamento básico 

adequados, coleta de lixo e limpeza das praças, aspectos que influenciam na 

qualidade de vida dos residentes do bairro e da comunidade escolar. Infere-se, 

por essas observações, que o contexto ambiental fornecido e mantido aos 

residentes do bairro, interferem positivamente no alcance de uma vida digna.  

 

3.3.4 Espaço físico geral 

Sobre a instalação, há 15 salas de aulas equipadas com ventiladores de 

teto, 1 computador e 1 lousa. As janelas são grandes e de vidros, sendo possível 

ver toda a disposição da sala, assim como escutar o que está sendo dito do lado 

de fora, sem dificuldades.  Há 1 sala pequena para o diretor e o vice-diretor, 

situada entre a secretaria e a sala de professores. Esta última possui televisão, 

bebedouro, ventilador de teto, armários, quadros com pinturas de paisagens e 

em uma das paredes, está colado os horários de aulas e as disciplinas 

correspondentes. O ambiente é bastante quente e as cadeiras não são 

confortáveis, cabendo cerca de 10 professores. No período da tarde, não era 

comum ver uma garrafa de café a disposição dos professores e com frequência, 

acabavam os copos descartáveis.  

A sala do coordenador é uma sala de aula, mas com as mesas e cadeiras 

no formato de círculo, já que naquele espaço ocorrem as formações continuadas, 

com a mediação do coordenador pedagógico. Há um laboratório de informática, 

que também é uma sala de aula adaptada e um profissional técnico à disposição, 

situando-se no mesmo corredor da sala do coordenador. Nesse corredor 

também há uma sala com a placa “Atendimento Educacional Especializado” 

(AEE), no entanto, o pesquisador não teve oportunidade de conhecer o seu 

interior. E ao lado da sala de AEE, há a sala de leitura, que a seguir, terá uma 

descrição própria em um tópico separado, devido à importância do que foi 

encontrado neste local. Após descer cerca de 30 degraus e se afastar dos 
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prédios em que se localizam as salas de aula, encontra-se um pátio coberto, o 

qual está sinalizado como refeitório e um pátio maior e descoberto, local em que 

os alunos permanecem durante a entrada de alunos até que toquem o sinal para 

a sala de aula e nos intervalos entre as aulas. Dentro do refeitório há uma 

cozinha pequena e responsável pela entrega das merendas, o que ocorre às 

16h30 da tarde, durante o intervalo. E no fundo desta cozinha, há uma janela 

que se dirige para o pátio externo. Por meio dessa janela, os alunos têm acesso 

a uma cantina que também funciona durante o intervalo, mas que vende 

mercadorias pagas, como balas, chicletes, salgados diversos e sucos. Ademais, 

tanto no refeitório como no pátio descoberto há bebedouros, mas todos 

localizados longe da quadra de esportes coberta, que se situa após o pátio 

coberto, mas que para se ter acesso há mais três conjuntos de escadas, com 

cerca de 10 degraus por conjunto.  

Adiciona-se que há bancos de assento distribuídos pelo pátio maior, 

inclusive há uma área, em volta de uma grande árvore, em que a disposição dos 

bancos encontra-se em círculo, tornando a aparência do local agradável e com 

sensação de comunidade. Ainda neste pátio, há uma área com mesas e cadeiras 

em que é possível visualizar uma diversidade de pinturas referentes a fauna e a 

flora brasileira, além de retratos representantes da população indígena brasileira 

(supõe-se, já que não há placas explicativas ou o nome dos povos). Esse espaço 

estava bastante sujo com poeiras, folhas e insetos mortos, mas foi justificado 

pelo diretor que desde a pandemia, o local está em desuso, pois no momento 

não é permitido projetos em grupos, os quais preferencialmente ocorriam ali.  

Nas paredes da escola, próximas as salas de aula e também no refeitório, 

há cartazes sobre diversos temas, mas todos relacionados a qualidade de vida 

e ao meio ambiente, como “Economize água”, “Cuide de sua saúde mental”, “A 

favor da vacina” e “Vida sustentável”. A agente de organização relatou que os 

cartazes foram feitos no semestre anterior por meio da disciplina do projeto de 

vida. Adicionou ser frequente a utilização das paredes para a exposição dos 

trabalhos feitos em sala de aula.  

 

3.3.5 Sala de leitura 

O acervo de livros didáticos e paradidáticos da escola se encontra em 

uma sala de tamanho médio denominada “sala de leitura”. Nesse espaço, 
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encontra-se uma variedade de estantes com livros, alguns ainda ensacados e 

outros empilhados sem uma ordem classificatória. Também há 1 computador, 

mesas redondas e alguns instrumentos musicais empilhados em cima de uma 

grande mesa. A aparência geral é de desorganização e a sensação é de 

desvalorização do espaço. Em todas as visitas do pesquisador, o local estava 

aberto e por isso, foi possível observar que era frequentado por professores, mas 

como área de descanso, já que era utilizado para atividades não relacionadas 

ao termo “sala de leitura”, preferindo atividades como assistir filmes, descansar 

ou fazer uso do celular, seja para ligações ou mensagens. A resposta foi 

negativa, quando o pesquisador buscou informações técnicas sobre o acervo, 

como quantidade de livros ou se havia uma classificação que permitiria conhecer 

quantos livros tratavam do tema desta pesquisa.  

A maioria das estantes estava nomeada e, a partir disso, identificou-se 

algumas obras que continham a temática étnico-racial. Na seção “Artes”, há dois 

livros: “Élon Brasil e as nossas raízes encantadas” de 2018, do autor Elón Brasil 

e “Negritude, cinema e educação: Caminhos para a implementação da Lei 

10.639/2003”, volume 2, de 2006, organizado por Edileuza Penha Souza (Ambos 

da editora FTD).  

Na seção de História, há poucos livros em comparação com a seção de 

pedagogia e de educação física, mas há livros que podem subsidiar o estudo 

das relações étnico-raciais no Brasil. Lista-se os livros encontrados por meio 

manual:  

 África e Brasil Africano de Marina de Mello e Souza, editora ática, 2007. 

 Homens da Africa de Ahmadou Kourouma, editora sim, 2006. 

 Quilombos e quilombolas: Histórias do povo brasileiro de Mateus 

Henrique de Farias e outros, editora Rona, 2012. 

 Olhar a África: Fontes Visuais para a sala de aula de Regina C. S. Claro, 

editora Hedra Educação, 2014. 

 História e Cultura Africana e Afro-brasileira de Nei Lopes, editora Barsa 

Planeta, 2008.  

 Brasil Indígena - 500 anos de resistência de Prezia e Hoornaert, editora 

FTD, 2000. 

 Esta terra tinha dono de Prezia e Hoornaert, editora FTD, 1995. 

 O índio na história do Brasil de Berta Ribeiro, editora Global, 2009. 
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 O negro no Brasil: Trajetórias e lutas em dez aulas de história de Carolina 

V. Dantas, Hebe Mattos e Martha Abreu (org.), editora Objetiva, 2010.  

 O Brasil e a África de Manuel C. Andrade, editora Contexto, 1989. 

 Culturas Africanas e Afro brasileiras em sala de aula de Renata Felinto, 

editora Fino traço, 2012. 

 Zumbi assombra quem? de Allan da Rosa, 2017, editora Nós.  

 Relações Étnico Raciais e Educação no Brasil de Fonseca (org.), editora 

Mazza, 2011. 

 O que é justiça? O Justo e o Injusto na Pesquisa Filosófica. Um exemplo: 

As Cotas Raciais Universitárias de Mariana Velasco, editora Vieira e 

Lentz, 2010. 

Destaca-se ainda, que nesta seção há dois livros clássicos que podem 

subsidiar o estudo das relações étnico raciais: A invenção dos direitos humanos: 

Uma história de Lynn Hunt (2009, COMPANHIA DAS LETRAS) e Sociedade de 

classes e subdesenvolvimento de Florestan Fernandes (2015, GLOBAL). 

As seções de Geografia, Pedagogia e Educação Física se destacaram pela 

quantidade de livros sobre educação ambiental, meio ambiente e 

sustentabilidade. Aparentemente, há uma quantidade maior de livros sobre essa 

temática em comparação a outras. Na seção de Pedagogia também há livros 

que versam sobre violência escolar, diversidade, educação no campo, educação 

de povos indígenas, direitos humanos, cultura da paz nas escolas e Bullying.  

Na seção de livros “Ensino Médio” há uma quantidade média de livros e com 

temáticas variadas. Os livros não estão discriminados por temáticas, sendo 

possível identificar livros frequentemente solicitados no vestibular, livros de 

autores clássicos como Clarice Lispector e livros que subsidiam a temática 

étnico-racial. Destacam-se “O diário de Anne Frank” (92º Ed., 2014, RECORD), 

“O pequeno príncipe preto” (FRANÇA, 2020) e “Heroínas negras brasileiras em 

15 cordéis” (ARRAES, 2017).  

A seção “Ensino Fundamental” é menor em comparação a do “Ensino Médio”, 

mas também há livros capazes de subsidiar na temática étnico-racial, como 

“Todo mundo é misturado” de Beth Cardoso (ESCARLATE, 2016) que retrata a 

história de um aluno imigrante, que inicialmente não é aceito pelos colegas de 

classe brasileiros, “O menino negro” de Camara Laye, retratando a infância e 

adolescência de um garoto que mora na Alto Guiné (SEGUINTE, 2017) e a obra 



82 
 

clássica “O auto compadecida”, no formato original de peça de teatro 

(SUASSUNA, 1995), que aproxima o leitor da realidade nordestina.  

Na sala de leitura, há também uma seção “sem nome”, na qual encontra-se 

livros de autores negros contemporâneos. Mesmo que a coleção seja 

quantitativamente pequena, estes livros podem subsidiar os estudos étnico-

raciais desta escola: 

 2 unidades do “Pequeno Manual Antirracista” de Djamila Ribeiro, 

editora Companhia das Letras, 2020.  

 “O perigo de uma história única” de Chimamanda Ngozi Adichie, 

editora Companhia das Letras, 2020. 

 “Lugar de fala” de Djamila Ribeiro, editora Jandaíra, 2020. 

 “Racismo estrutural” de Silvio Almeida, editora Jandaíra, 2020. 

    Nesta mesma seção “sem nome”, havia uma quantidade significativa de livros 

empilhados e ensacados, sendo justificado pela secretaria escolar que são 

materiais para serem distribuídos para os professores, mas com o isolamento 

social de 2020, a direção ainda não tinha tido tempo de realizar a averiguação e 

iniciar a distribuição. Os livros são “A vida que ninguém vê” de Eliane Brum 

(Arquipélago, 2006).  

 De maneira geral, pelos títulos ofertados, afirma-se que há materiais de 

qualidade na sala de leitura desta escola, mesmo que seja um acervo 

quantitativamente pequeno, se for comparar com a quantidade de alunos e sem 

considerar professores e funcionários.  

 

 4. ANÁLISE DOS DADOS  

A análise do material coletado ocorreu com embasamento na abordagem 

Fenomenológica. Graça (2000) esclarece que ao tomar esse referencial em um 

percurso metodológico parte-se da subjetividade do discurso, atuando com 

experiências que surgem do pensar e do agir dos sujeitos. A autora pontua que 

o relato do sujeito revela como ele se percebe enquanto ser no mundo e o sentido 

que ele atribui as situações em que se encontra envolvido. E com esses 

discursos é que se pretende chegar a objetividade descritiva, considerando que 

aquilo que é posto como objetivo na configuração presente, foi pensado antes e, 

portanto, subjetivo. O pesquisador reconhece a importância desta abordagem 

para se buscar a objetividade, sem, contudo, restringir a exposição do sujeito 
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sobre o tema investigado. Trata-se, logo, de um movimento em direção a 

processos de compreensão e interpretação. Para tal, a utilização de inquéritos 

permite que o pesquisador apreenda significados, que serão posteriormente 

estruturados e compreendidos. E em relação aos sujeitos que participam dessa 

interação com o pesquisador, estes poderão ter acesso ao seu próprio ser, uma 

vez que o homem é capaz de se tornar consciente das coisas, do outro e de si 

mesmo através da corporificação da subjetividade, à qual é facilitada quando há 

diálogo entre indivíduos, ou seja, na intersubjetividade.  

Perante o conjunto do material coletado, ocorreu uma organização em 

torno de 6 eixos de discussão.  

No primeiro eixo, denominada de “cenas do cotidiano escolar”, apresenta-

se a escola a partir da percepção do observador participante e de suas 

descrições do diário de campo. Nesta parte, adentra-se ao cotidiano escolar e 

suas dinâmicas, como proposto por André (2021), e também ao que é 

proporcionado pelo próprio espaço físico e recursos materiais da escola. Além 

disso, há dados objetivos coletados na própria secretaria escolar. Durante a 

análise desse eixo, formou-se 6 cenas, que foram enumeradas de 1 a 6.  

No segundo eixo, realiza-se a leitura completa do material (diário de 

campo e respostas das entrevistas), formando categorias de acordo com 

significados, como proposto pela análise fenomenológica. No entanto, destaca-

se que a estrutura do material foi também inspirada no livro “memórias da 

plantação: Episódios de racismo cotidiano” da autora Grada Kilomba (2018). Por 

isso, nota-se que as categorias foram nomeadas com o propósito de fomentar 

um impacto subjetivo, ante apresentação descritiva. A esta parte denomina-se 

por “categorias”. No total, a análise desse eixo possibilitou 6 categorias, sendo 

elas: “EU NÃO FALARIA DE COR” – O mito da democracia racial / “ELA NEM É 

NEGRA” – Da invisibilidade da população negra ao apagamento da temática 

étnico-racial como mecanismos de perpetuação do racismo / “ELES DIZEM QUE 

É MIMIM” – Violência Racial no ambiente escolar / “ELES NÃO SABEM 

EXPRESSAR...” - Ações e atitudes dos alunos / “VAMOS FALAR SOZINHOS? ” 

– A construção do conhecimento entre aluno e professor sobre a temática étnico-

racial em sala de aula / “NÃO TEM JEITO NÃO” - Desenvolvimento da temática 

étnico-racial no currículo escolar. 
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O terceiro eixo é a síntese comparativa, na qual se procurou verificar o 

grau de conhecimento da temática étnico-racial na escola pesquisada, 

compreendendo a obrigatoriedade de atuação escolar em prol da 

implementação da Lei Nº 10.639/03 e a importância histórica e democrática das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (MEC, SECADI, 

2013). Ademais, há uma comparação entre os diversos discursos e crenças dos 

atores pertencentes a um mesmo grupo escolar. Para o enriquecimento da 

síntese comparativa, os dados coletados foram revisitados. A contradição entre 

as Diretrizes e as respostas dos participantes foram identificadas na análise do 

material e expostas em um eixo separado, engendrando posteriormente, uma 

discussão. 

  O quarto eixo demonstra a relevância da entrevista como um instrumento 

de intervenção, portanto, nomeia-se de “ pesquisa intervenção”. Para isso, 

apresenta-se fragmentos das entrevistas estruturadas e infere-se, a partir 

desses dados, o potencial da pesquisa de campo e de seus instrumentos para 

gerar impactos sociais através do contato entre pesquisadores e participantes 

de pesquisa. Os trechos das entrevistas foram selecionados no decorrer da 

análise e organizados como “Entrevistas”.  

 No quinto eixo, se apresentam os dados que não estão diretamente 

relacionados ao objetivo e o interesse da pesquisa, mas que também fizeram 

parte das conversas informais entre a pesquisadora e os alunos, já que 

perceberam na figura da pesquisadora, alguém que lhes validaria as suas 

queixas. Esse eixo foi denominado de “outras questões relevantes”. 

 E no sexto eixo, nomeado de “Educação das relações étnico-raciais e o 

Desenvolvimento como Liberdade” é realizada uma triangulação dos dados com 

vistas a promover uma discussão acerca dos resultados obtidos e o referencial 

teórico adotado na pesquisa. 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

De acordo com as disposições da resolução número 466/12 do Ministério 

da Saúde sobre pesquisas envolvendo seres humanos, os seguintes cuidados 

foram tomados: pesquisador se colocarou como responsável pela integridade e 

bem estar dos participantes da pesquisa, obtendo o consentimento livre e 
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esclarecido de todos os participantes antes do início da coleta de dados, 

tratando-os sempre com dignidade, respeitando-os em sua autonomia e 

defendendo-os em sua vulnerabilidade. Também foi ponderado sobre os riscos 

e benefícios do estudo, garantindo que os danos previsíveis sejam evitados, 

observando sempre a relevância social da pesquisa em termos dos benefícios e 

vantagens para a sociedade. Os participantes assinaram o Termo de 

Concentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE D). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A análise do material coletado resultou na criação de 6 eixos de discussão 

que serão apresentados separadamente, favorecendo a discussão dos sentidos 

que foram até o presente revelados a partir da intersubjetividade entre 

pesquisador e participantes.  

 

5.1 EIXO 1: CENAS DO COTIDIANO ESCOLAR 

Nesse eixo, foram agregadas informações do diário de campo. As 

observações participantes ocorreram a partir do acompanhamento da rotina da 

escola, sendo os locais mais frequentes o portão de entrada dos alunos, pátios 

e corredores próximos as salas de aula e o espaço destinado aos professores. 

Para tal, selecionou-se situações variadas e relacionadas às relações étnico-

raciais, a partir do reconhecimento de situações, verbalizações e representações 

da reprodução e manutenção do racismo sistêmico.  

A primeira aula do período da tarde se inicia às 13 horas, e por isso, 12h40 

o portão de entrada é aberto por duas agentes de organização, as quais têm tido 

a responsabilidade de instruir os alunos a higienizarem as mãos com álcool gel 

e aguardarem o sinal no pátio maior, com exceção dos alunos do 6º ano, que 

são direcionados para o refeitório com a justificativa que são mais novos e que 

precisam esperar o professor da turma vir busca-los.  

Destacam-se, então, 6 cenas, que foram organizadas durante a análise, 

e após a apresentação de cada cena enumerada, há uma discussão referente.  

Cena 01 

“Notou-se que há grupos grandes de alunos brancos – 8 a 10, permanecendo 

juntos na entrada ou nos intervalos. Já os alunos negros estão em formações de 
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duplas, preferencialmente, ou em trios. Há também grupos formados por alunos 

negros e brancos, mas são a terceira formação mais frequente” [Entrada de 

alunos, pátio maior e refeitório]. 

Esse registro no diário de campo ocorreu após várias oportunidades de 

observar o dia a dia escolar, ou seja, não houve uma análise crítica ou 

indagações do seu significado em um primeiro contato. A mudança perceptiva e 

a ruptura de um olhar naturalizado apenas ocorreram devido a continuidade do 

contato da pesquisadora com estudos da área de relações étnico-raciais no 

Brasil e o racismo à brasileira.  

Afirma-se que as observações sobre as formações de grupo fornecem o 

levantamento de dados de experiências escolares, visto que suas formações, 

desenvolvimento e por vezes, interrupções seguidas de novas formações, 

ocorrem por uma variedade de fatores, que são preferencialmente investigados 

no campo das Ciências Sociais e da Psicologia. Para a compreensão da 

formação racializada, recorre-se a teoria do racismo em bloco, descrita por 

Devulsky (2021). De acordo com a autora, no Brasil, durante muito tempo a 

estratégia de sobrevivência das pessoas negras era “existir com discrição”, o 

que significava a não formação de grupos, pois assim não chamariam atenção e 

evitariam ser vítimas da polícia, de piadas e de exclusões. Na escola, as crianças 

são capazes de aprender desde cedo a se dispersarem, com a consequência de 

não desejarem um lugar de destaque ou liderança. A autora acrescenta que a 

militância tem mudado esse cenário e que os Movimentos Negros representam 

a importância da formação de grupos. Porém, por meio da cena descrita, infere-

se que a estratégia de “existir com discrição” está presente como uma forma de 

se esquivar de violências racistas, assim como os grupos maiores de alunos 

brancos representam um privilégio: O de estar juntos, compartilhando valores e 

ideologias sem levantamento de suspeitas.  

Devulsky (2021) adiciona que o amparo das crianças fora do âmbito 

parental ocorre dentro dos grupos formados por pares da mesma idade, mas 

diante a formação estrutural racista da sociedade, as identidades de brancos e 

negros são reproduzidas e secularizadas, pré-determinando o lugar de cada um 

e o modo de relacionamento dentro destes grupos, permanecendo a 

subalternização rigorosa de pessoas negras, enquanto reforça-se o privilégio 

branco. Nas palavras da autora, a repetição do racismo presentifica-se em 
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diversos lugares públicos e privados para que “decorra uma naturalização do 

espaço a ser ocupado por certos indivíduos, na medida em que um lugar é 

atribuído ao branco, e outro, menor, a um negro” (p. 157). E sobre o lugar a ser 

ocupado, a autora pontua que quando se trata de pessoas brancas, atribui-se 

como natural o sucesso e o emprego formal, e quando se trata de pessoas 

negras, há inúmeras movimentações para submetê-las ao fracasso e a pobreza. 

Cena 02 

“Nota-se um aluno negro se esquivando com frequência de ser empurrado ou 

tocado por um aluno branco, de pele muito clara. O aluno negro verbaliza várias 

vezes que está incomodado, mas o aluno branco acha engraçado e continua. As 

meninas, de um grande grupo de alunas brancas, chamam o aluno negro para 

ficar perto delas. A líder do grupo de meninas avisa de que a brincadeira já 

acabou. Em seguida, o aluno negro se senta com as meninas, “salvo”, mas não 

participa da conversa entre elas. Um novo aluno branco se aproxima e os dois 

meninos brancos começam a se empurrar. No entanto, apenas com o olhar 

determinam limites. Diferentemente de quando ocorreu com o aluno negro, que 

mesmo com verbalizações, o toque físico não parou. Na maioria das vezes, 

apenas ameaçam a se empurrar, pois com o olhar decidem que não haverá 

toques” [Horário de entrada / Refeitório]. 

 Nessa cena, o registro do diário de campo consta uma distância física de 

4 metros entre os alunos e a pesquisadora. A decisão foi de não ter maior 

proximidade física para observar como os próprios alunos se resolveriam, mas 

no decorrer dos atos, levanta-se o questionamento do quanto de informação as 

meninas teriam sobre as relações étnico-raciais brasileiras e se elas, enquanto 

alunas brancas, se percebiam enquanto participantes destas relações ou se, 

elas apenas internalizaram que enquanto brancas são boas, puras, inocentes, 

como demonstra os estudos de Kilomba (2018) sobre a cisão psicológica do 

homem branco, que retém para si tudo que é bom e belo e projeta para pessoas 

negras, aquilo que não quer em si, como o feio, o sujo e o inferior. E ao atuar 

enquanto grupo de meninas brancas, salvaram o colega, mesmo que negro – e 

não pertencente ao seu grupo -  visto que são boas.  

Com essa cena, observa-se que há diferentes formas de tratamento entre 

os alunos, sendo que os acordos e regras sociais sobre como se darão os 
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relacionamentos entre negros e brancos são determinados pelo grupo 

dominante, independentemente da situação problema ser injusta ou se a solução 

for uma nova fonte de violência.  

 Para Moreira (2020), todo projeto racial atribui sentidos específicos à raça 

a depender do domínio que se pretende construir, portanto, não há brancos e 

negros, mas mecanismos para atribuição de sentido a certos traços fenotípicos 

para que a dominação de um grupo sobre outro possa ser legitimada e 

perpetuada. Nesse contexto, o racismo cumpre o papel de criar e propagar 

imagens culturais que justifiquem as hierarquias sociais entre negros e brancos. 

Na cena 02, observou-se que o corpo negro foi invadido sem consentimento, 

pois o imaginário social e colonial determinou quem é cidadão de direito e quem 

não tem direitos e tampouco é cidadão. Os estereótipos racistas estão presente 

como elementos centrais da história social e psíquica das nações ocidentais, 

culminando em uma série de ações conscientes e inconscientes de natureza sutil 

que expressam aversão por minorias raciais (MOREIRA, 2020), como um jogo 

de corpo que simboliza agressividade e opressão.  

 E ao comparar o modo como o aluno branco mudou o seu próprio 

comportamento diante outro aluno branco, pontua-se a existência de 

tratamentos discriminatórios legitimados no contexto escolar, o qual tem 

reproduzido o racismo estrutural através de seu aparelho institucional. O 

tratamento diferenciado entre alunos é um dos aspectos que determinam 

experiências completamente diferentes entre pessoas negras e brancas durante 

o percurso de escolarização. Para Kilomba (2018), dentro da lógica de assimetria 

de poder e racismo cotidiano, a negritude significa “inferioridade” e “estar fora do 

lugar”, enquanto a branquitude se insere em “estar no lugar”, e, portanto, na 

“superioridade”. Dessa forma, interpreta-se que mentalidades racistas ocidentais 

percebem estes corpos que estão fora do lugar como corpos que não pertencem 

a ninguém e nem ao próprio sujeito, ensejando práticas de ataques aos sujeitos 

negros, com o objetivo central de reforçar o poder por meio de controle, 

intimidação e impedimento de pertencimento social.  

Cena 03 

“No decorrer dos encontros, identifiquei: “alunos negros de pele clara com 

cabelos alisados e alunos negros de pele clara com o cabelo natural, mas com 
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algo que chame atenção para o cabelo, como uma mecha de cor diferente, um 

acessório ou um corte específico” [Entrada de alunos, pátio maior e refeitório]. 

Esse registro do diário de campo ocorreu após 3 encontros na escola, mas 

no momento, não foi pensada na possibilidade de questionar os alunos sobre 

como eles gostavam de cuidar de si, o que poderia ser relevante para a 

interpretação a seguir, o que chamou atenção e assim foi registrado, foi uma 

reflexão de como cada aluno vivencia sua descendência africana e as inúmeras 

tentativas de apagamento desta, sendo a temática do cabelo tão valiosos nas 

discussões que solidificam o debate contra a violência racial, uma vez que a 

supremacia branca também impõe qual seria estética aceita e desejada. 

Portanto, a percepção desta cena é relevante devido aos significados 

criados e reproduzidos pelo grupo colonizador em relação as características 

físicas da população negra, trazendo como consequências, tentativas da própria 

população negra se aproximar do grupo branco, buscando aceitação social ou 

ao menos, diminuição de ataques racistas. Nesse sentido, Devulsky (2021) 

esclarece que o escamoteamento de algumas características fenotípicas para 

negros pode significar uma estratégia temporária de sobrevivência, assim, 

novamente, há tentativas de passar despercebido nos espaços públicos e 

privados, ambos com mecanismos racistas, já que são aparelhos fundamentais 

na manutenção do racismo estrutural. As marcações raciais são importantes na 

sociedade capitalista para que se continue a gerar um conjunto de trabalhadores 

sub-remunerados, considerando ainda que os processos de acúmulo de capital 

andam de mãos dadas com a resistência do reconhecimento dos direitos. No 

entanto, notou-se através do contato com alunos de anos finais do ensino 

fundamental, que essas marcações raciais não decorrem diretamente e 

exclusivamente das relações de trabalho, visto que atingem a subjetividade da 

coletividade, imputando a dor e a opressão por meio da não permissão de 

expressar a negritude. 

Por outro lado, nesta cena, identifica-se alunos que mantiveram os 

cabelos naturais ou ainda, além de mantê-los, enfeitaram-se. Uma interpretação 

viável é que esses alunos estão, dentro de seu espaço de existência e 

possibilidades, expressando sua história e resistindo ao modus operandi 

colonial. Nesse aspecto há de se questionar o quanto a escola se preparou, 
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desde a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

tornando obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira, 

sendo decretada a Lei n° 10.639, para o reconhecimento e respeito pelos 

processos históricos de resistência da população negra, assim como a 

valorização pelo que foi e ainda é construído por 56% da população brasileira. 

Sobre a atuação pedagógica em relação ao ensino da História e Cultura da África 

e dos Afro-brasileiros, Rocha (2011) afirma que não é proposto a exclusão das 

disciplinas escolares que já estão agregadas ao currículo, mas sim ressignificar 

os conteúdos escolares, contextualizá-los e principalmente, relacioná-los a 

realidade brasileira. Ademais, a autora acrescenta que para a formação de 

sujeitos históricos e capazes de atuarem criticamente na realidade que os cerca, 

é imprescindível reconhecer que os currículos são um campo de produção de 

significados e de experiências culturais articuladas. Assim, é também 

responsabilidade do currículo escolar representar todas as etnias que compõem 

o Brasil sem hierarquiza-las. 

Cena 04 

“Encontrei um grupo formado por quatro alunos do 7º ano, sendo que dois deles 

são negros e dois brancos. Os dois alunos negros empurravam os alunos 

brancos e os dois alunos brancos empurravam os alunos negros. Essa dinâmica 

não teve interferência por nenhum outro aluno ou funcionário e o grupo 

permaneceu com esses comportamentos durante todo o intervalo. Esse mesmo 

grupo, foi encontrado nas semanas seguintes. A formação era a mesma e ora 

se empurravam, ora haviam agressões verbais, mantendo-se a formação dois 

versus dois” [Pátio maior e no horário de intervalo]. 

 Cenas semelhantes foram registradas no diário de campo, como um 

padrão de comportamento do grupo destacado. Levanta-se a hipótese que, sem 

intervenção de outras pessoas do contexto escolar, esses alunos se manterão 

com a mesma dinâmica relacional, e a partir destas repetições, ao longo da 

escolarização, formam as concepções de como devem ser as relações étnico-

raciais, ou seja, que grupos de pessoas negras e brancas devem perpetuar com 

marcações distintas, o que inevitavelmente perpassará por ações violentas e 

racistas. Nesse contexto, destaca-se que o grupo de alunos brancos se 

manterão com a percepção de que os privilégios sociais são naturais e 
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merecidos, como ser protegido, não ser acusado, e quando o for, será com 

punições brandas. Essas reflexões dadas a partir de uma investigação empírica, 

levantaram as seguintes indagações: Quais são as ações da escola frente à 

essas situações cotidianas? E o quanto a escola reconhece as expressões de 

violência, incluindo a racial, já que há dois grupos historicamente demarcados 

de formas diferentes e com oportunidades desiguais de inclusão social e de 

acesso à justiça? 

Destaca-se que o Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria da 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), publicou em 2006 

o documento “Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-

Raciais”, subsidiando professores de diferentes esferas educacionais, como 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens 

Adultos (EJA) e Educação Quilombola com orientações didático-pedagógicas e 

antirracistas. Sobre alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, o documento 

admite que a faixa etária corresponde a adolescência, portanto, engloba a 

formação da identidade, a qual se forma a partir de características pessoais, 

etárias, socioculturais e étnico-raciais, sendo manifestas na escola e em 

constante diálogo com os diferentes componentes curriculares e no movimento 

eu-outro. É na consideração da diversidade dos alunos e na fase da vida que se 

encontram que se estabelecem relações de aprendizado, desenvolvimento e 

educação.  

 Com isso, o documento não tem sugerido a negação de conflitos entre 

diferentes grupos étnico-raciais, oposto a isso, afirma-se que os conflitos 

aproximam interesses comuns e não comuns, oferecendo campos de 

negociação e de conciliação entre múltiplas vozes, e assim, segue-se uma 

diretriz educacional favorecedora da pluralidade de visões de mundo. No 

entanto, nesta cena, observou-se a negação da escola em relação aos conflitos 

e a responsabilidade em aproveitá-los como recurso educacional, permitindo que 

os alunos resolvam suas questões com recursos próprios, mesmo com a alta 

probabilidade que as punições sejam diferentes entre os alunos brancos e 

negros, caso ocorra uma infração grave.  

Cena 05 

“Assim que eu chego na porta da escola, avisto um estojo na calçada, mas não 

há nenhum aluno por perto, tornando difícil identificar um possível dono. Após 
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cerca de 5 minutos de espera, observei um aluno branco pegar o estojo e gritar 

para alguém de longe “não, não é meu, eu peguei do cara”. Ele ri alto e sai 

correndo com o estojo na mão. Outras pessoas observam a cena e cochicham. 

O portão de entrada se abre, e após esperar a entrada dos alunos, me dirigi até 

a secretaria e entrei por lá, já que eu ainda não havia avisado sobre a minha 

presença naquele dia. Ao passar pela secretaria, encontrei um aluno do 8º ano 

sentado no corredor. O coordenador se aproximou e perguntou o que tinha 

acontecido e o aluno respondeu que um aluno, de outro 8º ano, pegou o seu 

estojo, quebrou seus lápis e furtou 7 reais. O aluno, vítima desta situação de 

violência, era negro. Ao longo da manhã, observei vários alunos na sala do 

coordenador, e com exceção da vítima, todos assinaram advertência. Também 

observei no corredor das salas de aula do 8º ano, um rápido canal de 

comunicação, sendo elegido um aluno para procurar o coordenador e entregar 

o dinheiro furtado do estojo” [Entrada da escola]. 

 A Cena 05 se desenvolveu na parte externa da escola, já que os alunos 

estavam aguardando a abertura do portão, mas observou-se que o “momento” 

de espera se tornou um “espetáculo” com um enredo racista, e os alunos, que 

não protagonizaram o ato, tornaram-se testemunhas-espectadores, assim como 

a própria pesquisadora, que também passa a ser observadora-participante-

espectadora de um ato de violência contra um aluno negro. 

Tem-se apenas uma parte da situação-problema, mas sabe-se que, de 

um lado, havia um aluno branco, do 8º ano, que pegou objetos de um aluno 

negro sem autorização, apenas para destruir, jogar fora e furtar. Há alunos de 

diferentes idades, inclusive mais velhos (9º ano), que permitem o desenrolar sem 

intervenção. Além disso, identifica-se que não foi apreendido “qualquer objeto”, 

mas um objeto escolar, portanto, um recurso de acesso à educação. Interpreta-

se que se não há como impedir o acesso do aluno negro a escolarização devido 

ao avanço na legislação brasileira, há, então, tentativas de obstruir qualidade e 

inclusão efetiva, já que a Lei, por si só, não é garantidora de direitos.  

Na leitura de Kilomba (2018) o racismo institucional é uma operação que 

coloca os sujeitos negros em desvantagem em relação a outros grupos 

racializados. Nessa cena escolar, a vantagem é a liberdade de não apenas fazer 

o que se quer dentro de espaços institucionais, mas também decidir “quem pode” 
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e “quem não pode”. Denomina-se de constelação triangular quando um sujeito 

branco comete um ato racista contra um sujeito negro sem ser julgado 

publicamente, pois há um terceiro elemento – o público branco – que sustenta o 

apoio e o consenso branco (KILOMBA, 2018). Nesse contexto, o consenso – 

grupo de alunos - decidiu que era correto devolver o dinheiro e que diante o 

comportamento classificado como “infração de regras escolares”, caberia o 

recurso escolar chamado de advertência. O fato dos atores sociais serem negros 

e brancos não foi discutido nem por alunos e nem pelo representante da decisão 

escolar, no caso, o coordenador pedagógico. Trata-se, portanto, de negação no 

que tange a presença de relações tensas entre alunos brancos e negros.  

 Para Moreira (2020), o mecanismo psicológico de negação adquire uma 

dimensão institucional quando desconhece a natureza racista de um ato ou fala 

para que o funcionamento do psiquismo coletivo – que retroalimenta o racismo 

estrutural – permaneça inalterado. O objetivo final é impedir que a raça seja uma 

forma de mobilização política na sociedade e que nesta mobilização se 

reconheça que há um grupo racial específico – pessoas brancas - que ocupa um 

lugar privilegiado dentro das hierarquias raciais e que também é responsável por 

sua formação e manutenção.   

Cena 06 

“A professora de História Brasileira iniciou o diálogo com outra professora: “_ 

Hoje tem aula de seminário indígena. Aí não estou afim. Os alunos conversam 

demais nessa aula, estão tão interessados na temática, sabe? ” (tom de voz 

irônico). A outra professora respondeu, rindo: _ “eu imagino mesmo”. Ambas se 

levantaram após tocar o sinal” [Sala dos professores].  

 Essa cena, obviamente, é muito breve para inferências ou suposições 

sobre a qualidade do ensino ou da aula em si. No entanto, discute-se como os 

professores se aproximam do estudo das relações étnico-raciais e o quanto o 

valoriza dentro do currículo escolar. Questiona-se, ainda, como a expressão “não 

estou afim” tem aparecido na sala de aula e na atuação do professor, 

especialmente diante uma disciplina nomeada Seminário Indígena. Para Rocha 

(2011), uma educação geradora de cidadania impõe que a escola reveja valores 

e padrões, posicionando-se política e pedagogicamente a favor do cidadão que 

pretende formar. Contudo, enquanto o principal agente de aprendizagem do 
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sistema educacional não se sensibilizar e se responsabilizar pelas práticas 

pedagógicas discriminatórias, não haverá uma efetivação de ações antirracistas 

capazes de desenvolver atitudes e valores positivos quanto a diversidade étnico-

racial brasileira.   

Gomes (2012) acrescenta que mesmo com o processo de universalização 

da educação básica no Brasil, possibilitando o acesso de diversos grupos sociais 

antes excluídos da escolarização, esse processo não significou mudanças 

diretas no modo como se organizam as instituições. Diante as denúncias da 

segregação e discriminação no espaço escolar, sancionou-se a Lei nº 10.639 

(ROCHA, 2011) que determina que o “ensino da História do Brasil levará em 

conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo 

brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africana e europeia”. Essa 

mesma Lei pode ser considerada uma reinvindicação do Movimento Negro, de 

organismos da sociedade civil, educadores e intelectuais antirracistas ou 

também pode ser entendida como uma resposta do Estado às demandas em 

prol de uma educação democrática e que considere o direito a diversidade 

étnico-racial como um dos pilares pedagógicos do pais (GOMES, 2012). A 

alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) 

apenas não contava que o corpo docente “não estaria afim”, tendo como 

resultado a baixa disposição docente para trabalhar a temática em sala de aula. 

 

5.2 EIXO 2: CATEGORIAS 

 As categorias apresentadas são provenientes dos dados relativos às 

interações informais criadas a partir do diário de campo e entrevistas 

estruturadas com os 5 profissionais educadores. Após várias leituras do material, 

foram constituídas 6 categorias, as quais foram separadamente expostas e 

discutidas.  

 Categoria 1.  

“EU NÃO FALARIA DE COR” – O mito da democracia racial  

“Mesmo que na escravidão foi diferente, o reflexo está aqui, nas nossas 

relações então temos que refletir muito sobre o que fazemos…falamos....Ter 

mais empatia né, eu uso muito essa palavra em sala de aula” [Professor de 

História Brasileira, anos finais do ensino fundamental / Entrevista]. 
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 “Para começar, eu não falaria de cor. Nunca. Não existe cor. Sabe aquele 

menino negro, ali? Eu respondo que não sei, que não vi. Eu respondo que é um 

menino, um ser humano, não vejo cor. Ou seja, para começar temos que parar 

de dar evidencia a cor. Quanto mais evidenciamos, mais forte fica. Quer um 

exemplo? Tem coisa pior que cotas? Eu sou totalmente contra. É absurdo”. 

[Professor de Educação Artística, anos finais do ensino fundamental / Entrevista] 

 “É muito bom trabalhar com o diretor atual, nossa como eu gosto de trabalhar 

com ele. Com ele, são todos iguais, nós temos que olhar sempre pra 

necessidade dos alunos, independentemente de cor ou etnia, nós olhamos o 

aluno” [Coordenador Pedagógico, anos finais do ensino fundamental / 

Entrevista]. 

“...eu falo muito isso aqui, são todos iguais, vamos ver o que nosso aluno 

precisa e dá certo, não temos problemas sérios aqui com isso de preconceito” 

(Diretor de escola e pesquisadora / Diário de campo)  

“E temos todas as cores aqui na escola, nesse sentido, é muito bom trabalhar 

aqui” [Oficial de escola e pesquisadora / Diário de campo]  

“Bom, aqui no Brasil, a cultura é muito diversificada. Temos várias raças, 

culturas, a miscigenação é muito grande aqui e graças a tudo isso, todas 

essas culturas, nós temos aquilo que a nossa cultura chama de jeitinho 

brasileiro”. [Professora do Projeto de Vida, anos finais do ensino fundamental / 

Entrevista].  

“O aluno explicou que apesar da fome, ele não acha que a fome atrapalha os 

estudos porque ele tenta ao máximo prestar atenção, já que tem muito medo 

de ser reprovado. Ele quer muito ser engenheiro civil, então tem que aprender 

tudo até o ensino médio” [Aluno negro, anos finais do ensino fundamental e 

pesquisadora / Diário de campo] 

Em um primeiro momento, depara-se com a concepção de que o racismo 

é um resquício da escravidão, ou seja, algo superficial que com um pouco de 

empatia, desaparecerá. Empatia, nesse contexto, se aproxima do conceito de 

tolerância. A palavra tolerância entre seres humanos e dentro das relações 
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étnico-raciais acaba por reforçar a ideia de inferioridade / superioridade e nesse 

caso, pessoas brancas devem tolerar pessoas negras.  

Rocha (2011) alerta que o racismo e suas práticas discriminatórias não 

podem ser vistos apenas como heranças de um passado distante, pois além dos 

processos de reprodução, há processos de retroalimentação para que ideologias 

racistas continuem a se perpetuar, favorecendo o projeto de supremacia branca. 

Segundo Almeida (2020), a supremacia branca é uma forma de dominação que 

é exercida pelo poder, pela força e pela formação de consensos ideológicos. 

Essa dominação ocorre em diversos âmbitos da vida social e é alimentada por 

um complexo cultural que absorve a desigualdade, a violência e a discriminação 

racial como componentes da vida social. Como resultado de um sistema de 

dominação, atribui-se vantagens e privilégios políticos, econômicos e afetivos às 

pessoas brancas. Com essa explicação, expõe-se o risco de ao ensinar sobre o 

racismo, apresenta-lo enquanto um mero reflexo da escravidão, como em uma 

das falas da categoria (“Mesmo que na escravidão foi diferente, o reflexo está 

aqui”). Assim como, não há como concordar com a solução apresentada nesta 

mesma fala, que o racismo seria resolvido com a “empatia de pessoas brancas”. 

Interpreta-se que a intenção da palavra empatia, na fala acima, está como 

sinônimo de tolerância, aspecto presente na falsa cordialidade do racismo a 

brasileira.  

Acrescenta-se que Kilomba (2018) adverte para um fenômeno da política 

europeia - que se assemelhou a estas falas brasileiras -  em que o racismo é 

visto como algo externo, localizado no passado (“...na escravidão foi diferente”) 

ou nas margens da sociedade, revelando baixo conhecimento teórico sobre a 

temática e ainda, desrespeito por aqueles que experimentam a violência racial 

no seu dia a dia, seja no acesso aos dispositivos sociais ou na sua inclusão 

injusta. 

Em seguida, nesta categoria como um todo, passamos pelo discurso do 

mito da democracia racial, um dos principais mantenedores do racismo 

brasileiro, a harmonia e a cordialidade entre os grupos raciais atribuída ao 

conceito de miscigenação, que são obstaculizadores de demandas sociais, até 

chegar em uma das consequências mais deletérias para estudantes negros, a 

internalização da meritocracia, a qual favorece exclusivamente grupos 

dominantes. Nessa pesquisa, atenta-se para falas como “eu não vejo cor” ou 
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“somos todos iguais”, mesmo diante uma estrutural racial em que traços de 

africanidade são alvos de preconceito, discriminação e segregação.  

No diário de campo não foi feito um registro que alertava para o mito da 

democracia racial, ou seja, o fenômeno foi percebido apenas no período em que 

ocorreu a análise de dados, passando despercebido no período de coletas de 

dados. Essa observação é importante para a afirmação de que a internalização 

deste mito é fortemente enraizada e naturalizada, podendo de fato, não passar 

por uma reflexão no momento em que o discurso é manifesto.  

Carneiro (2011), afirma que o mito da democracia racial tem como objetivo 

desrracializar a sociedade por meio da defesa da miscigenação, a qual se presta 

historicamente a dissimular as desigualdades sociais. Aliado ao mito, há a 

perspectiva da luta de classes - expressas em falas como “necessidades do 

aluno” -  que contribui para evitar o debate sobre desigualdade racial, uma vez 

que obscurece o fato de que a compreensão de raça socialmente e culturalmente 

construída foi e é determinante na configuração da estrutura de classes em 

nosso país. Rocha (2011) argumenta que a partir do mito da democracia racial, 

as diferenças foram ocultadas e propagou-se o estabelecimento de relações 

supostamente harmônicas entre negros e brancos, sendo este mito 

imediatamente absorvido por instituições escolares.  

Sobre a mestiçagem, Devulsky (2020) designa sua origem violenta a um 

projeto colonial de embranquecimento da população brasileira, já que a longo 

prazo pretendia-se a eliminação de pessoas negras em território nacional. Para 

Carneiro (2011), a miscigenação se presta a diferentes usos políticos e 

ideológicos, mas com objetivo central de reforçar o mito da democracia racial. O 

intercurso sexual entre brancos, indígenas e negros tornou-se um argumento de 

tolerância – “ter mais empatia, né” (categoria 1) – enquanto omite o estupro 

colonial praticado por colonizadores sobre mulheres negras e indígenas. A 

autora acrescenta que devido a miscigenação, é fomentado no imaginário 

coletivo que uma suposta maior aceitação social para aqueles indivíduos que 

estão mais próximos do ideal humano, o branco. Com isso, termos como 

“moreno-claro” ou “pardo” acabam tendo como função fragmentar a identidade 

negra, impedindo que a sua força se transforme em reinvindicações coletivas por 

equidade racial. E “graças a tudo isso” (categoria 1), o mestiço brasileiro qualifica 
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mais um episódio da violência racial brasileira, perpetuando marginalizações e 

privações diversas.  

Com a negação do racismo e a ideologia da democracia racial, sustenta-

se o discurso da meritocracia, que de acordo com Almeida (2020), no Brasil, este 

discurso é altamente racista, pois é promotor da conformação ideológica da 

coletividade à desigualdade racial. A população negra, historicamente 

marginalizada, vivencia a pobreza, o desemprego, a privação material e a 

desigualdade educacional, todavia, a interpretação hegemônica discursa como 

falta de mérito dos indivíduos. Para que a meritocracia brasileira seja efetiva, ela 

se alia as falsas generalizações sobre membros de grupos minoritários, 

reforçando ideias coloniais de que pessoas negras não são capazes de atuarem 

na esfera pública competentes por serem “menos inteligentes” e enquanto isso, 

ser branco garante solidariedade imediata com os membros do grupo que 

controlam os aparelhos institucionais, permitindo acesso a uma diversidade de 

oportunidades, mantendo-se a alegação de conquistas por mera capacidade e 

esforço pessoal (MOREIRA, 2020).  

Nesse emaranhado racista, compreende-se o porquê o aluno negro 

acredita que ele precisa apenas “prestar mais atenção” no conteúdo pedagógico 

para realizar seus sonhos, sem se dar conta de que a quantidade significativa de 

homens brancos nas produções culturais e nos melhores cargos do mercado de 

trabalho se relaciona mais a vantagens sociais do que “quem prestou mais 

atenção, independente da fome”.  

E especificamente sobre o ideal igualitário presente no discurso social 

brasileiro, Fonseca (2012) adverte que quase todos os cidadãos se declaram 

abertos e sem preconceitos e que isso contribui para a ausência de 

conhecimento sobre a presença de atitudes discriminatórias, além de omitir as 

disparidades sociais retratada na desigualdade socioeconômica entre negros e 

brancos e ricos e pobres. Nesse cenário, ter “empatia” ou “tolerância” é 

representativo daquilo que o autor denominou de “homem cordial”, referindo-se 

aos comportamentos de dissimulação e disfarces diante a presença de conflitos 

oriundos das relações sociais, individuais e coletivas. E na máscara da 

cordialidade, menospreza-se a dor infringida pelo racismo e pelas privações na 

qualidade de vida da população negra, como citou-se, na categoria acima, “não 

temos problemas sérios aqui com isso de preconceito”, sendo inferido que o 
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termo “com isso” transforma o preconceito em “coisa”, e como toda “coisa”, o seu 

valor é tão baixo que não merece ser nomeado. 

Categoria 2. 

 “ELA NEM É NEGRA” – Da invisibilidade da população negra ao 

apagamento da temática étnico-racial como mecanismos de perpetuação do 

racismo. 

“Eu penso que a maioria dos alunos que moram na periferia são negros” 

[Professora de História Brasileira, anos finais do ensino fundamental / 

Entrevista]. 

“Parece que quando falamos de etnias, as pessoas associam só com a cultura 

indígena. Pelo menos os cursos de literatura são assim, tive mais preparo para 

falar de literatura indígena do que africana ou afrodescendente” / “às vezes 

tem até algum conto de algum autor negro, mas não enfatiza essa questão, nem 

cita quem ele é, sua história...só está o conto ali para ser trabalhado, como 

algo isolado de seu criador”. [Professora de literatura, Anos finais do ensino 

fundamentais nos finais / Entrevista]. 

“Mas aqui não tem muita diversidade não, se for pensar em raça e etnia. A 

maioria são alunos brancos, eu, particularmente, sinto muita falta da 

diversidade. Eu vim de uma escola localizada na periferia, lá tinha muita 

diversidade. Aqui você não encontra muitos alunos negros. Essas 

características são acentuadas pela própria classe social, porque né, classe tem 

tudo a ver com essa questão de raça no Brasil. Nós vemos isso aqui na escola 

e eu falo isso muito para eles, os alunos. E tem a questão geográfica, a 

localização né, aqui é um bairro localizado no centro, tem menor diversidade 

/ Não temos diversidade étnica-racial no quadro de professores e a maioria, 

eu acredito, veio sim de uma classe média”. [Coordenador Pedagógico, anos 

finais do ensino fundamental / Entrevista]. 

“...Entre os alunos, há muito preconceito, mas nós tentamos mostrar o respeito, 

de maneira geral. Mas vou te falar, nós brincamos que é uma escola com cotas, 

porque é difícil demais entrar aqui, estudar aqui, a escola seleciona, sempre 

selecionou. Antes, tínhamos bem menos negros do que hoje, hoje tem mais 

porque a escola está sim melhorando essa questão, trabalhando mais esse lado 
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da diversidade” / “Tem duas coisas que eles têm muito preconceito, o negro 

e a religião do negro. Religião aqui eles não comentam nunca, porque é muito 

forte a aversão com a religião dos povos negros, é a parte que eles têm mais 

preconceito”. [Professora de Educação Artística, anos finais do ensino 

fundamental / Entrevista]. 

“Não, não temos funcionários negros aqui, mas já tivemos, ele saiu né, 

meninas? ” [Secretaria pedagógica, 3 funcionários e pesquisadora / Diário de 

campo].  

“Ela iniciou outro assunto, dizendo que quando entrou, há três anos, só tinha ela 

de adulta negra. Agora ela já viu dois ou três professores “circulando por aí”. Há 

também mais duas merendeiras negras” / “Quer dizer, ela se diz negra né, 

mas ela não é não viu”. De acordo com a merendeira, a sua colega de trabalho, 

não tinha cor para tal classificação. Justificou: “_ apenas é filha de pai e mãe 

negros”. Em seguida, referindo-se a filha, “Ela sofria racismo, mas olha que ela 

nem é negra, ela é só filha de um homem negro, ela parece com você, ela é 

normal, sabe? Tem seus olhos castanhos e a pele mais clara, mas é filha de 

negro”. Ainda, acrescentou com os olhos arregalados “nem na faxina tem 

negros aqui” [Merendeira e pesquisadora / Diário de campo). 

“Que pena seu tema, aqui quase não tem negros” / O professor relatou que fez 

agronomia e que não tinha negros em sua turma, depois se lembrou que havia 

um aluno, o “Charles”. Tinha apenas um professor negro, o qual também se 

chamava “Charles”. Explicou que os dois levaram o mesmo nome pela turma, 

pois eram parecidos. Acrescentou que o professor era muito ruim e que 

provavelmente entrou com cotas. Pontuou que é muito difícil conseguir vaga 

em universidade pública para ser docente e que só tem “caras” muito bons. 

E que pelo fato desse professor “não saber nada do que perguntavam”, todos 

comentavam que era pela cota que ele estava ali” [Professor de matemática dos 

anos finais do ensino fundamental e pesquisadora / Diário de campo]. 

Agora sobre o racismo é muito difícil surgir esse tema aqui, mas é uma escola 

com mais alunos brancos” [Professor do Projeto de Vida dos anos finais do 

ensino fundamenta / Entrevista]. 
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 Em um primeiro momento, observa-se as falas “a maioria dos alunos que 

moram na periferia são negros” / “aqui quase não tem negros” / “não temos 

funcionários negros aqui”. Ressalta-se que “aqui” representa o centro, região em 

que é esperado, sem questionamentos, maior concentração de pessoas 

brancas. E na periferia é esperada a maior concentração de pessoas negras. 

Nega-se que há diversidade étnica-racial pela escola se situar na região central 

do município, fomentando a ideia de que raça e etnia são conceitos para “o 

outro”, que não abarca o grupo branco, pois estes são apenas seres humanos. 

Retoma-se, apenas como reflexão, o momento histórico em que o termo “raça” 

foi criado e qual era a sua finalidade. Assim como, essas falas são discursos 

mantenedores do racismo ambiental e ausência de justiça ambiental para a 

população não branca.  

 Ademais, nesta categoria, notou-se o apagamento de pessoas negras, 

seja alunos, funcionários ou a partir de concepções e desvalorização de seu 

conhecimento. Nesse aspecto, pontua-se a relação entre o apagamento de vidas 

e a vulnerabilidade social infringida. Atenta-se para a necessidade de 

certificação da secretária sobre a presença de funcionários negros: _“ele saiu 

né, meninas? ”.  

Outra forma de apagamento é considerar a população negra como um 

“aglomerado”, ou seja, todos os negros teriam a obrigação de serem 

semelhantes, tanto na caracterização física, como na subjetividade e expressão 

da inteligência, como os dois (= Charles). Carneiro (2011), demonstra que uma 

das características do racismo é o aprisionamento de imagens fixas e 

estereotipadas para grupos sociais não brancos, enquanto reserva para o grupo 

dominante mais um privilégio: O de ser representado em sua diversidade.  

Adiciona-se que os estereótipos sobre minorias raciais expressam os 

lugares que os diversos grupos sociais devem ocupar, como nota-se na 

associação “negro” e periferia” para a população negra e “escola do centro”, 

“universidade” e “caras bons” para a branca. Para Moreira (2020), os 

estereótipos cumprem a função de reproduzir imagens negativas para que se 

legitime a opressão. Nesse cenário, admite-se a continuidade histórica de 

estereótipos raciais, pois a construção social de que pessoas negras estão no 

polo oposto do ideal estético, moral e intelectual se associa tanto aos projetos 

eugênicos governamentais das primeiras décadas do século passado 
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(MOREIRA, 2020), como a constatação de que “os dois eram parecidos” - de 

acordo com um consenso branco – e, por isso, ambos foram nomeados de 

“Charles”.  

Considera-se, ainda, que de acordo com Moreira (2020), a dimensão 

constitutiva de falsas generalizações é garantir que as minorias raciais se 

mantenham em uma posição subordinada, já que há uma suposta inferioridade, 

como por exemplo, Universidade Pública é para “caras bons” (leia-se brancos). 

E é dentro desta lógica racista, que surgem as denúncias de que “a escola 

seleciona” e como consequência desta seleção, constata-se, no filtro da 

supremacia branca que “aqui quase não tem negros / seja funcionários, alunos 

ou professores”. A estratégia é tão violenta e eficaz que também aparece entre 

as funcionárias negras, um filtro e um julgamento de quem seria “mais” ou 

“menos” negra. Acrescenta-se ainda que no período de observação participante 

ou entrevista, o discurso de que a escola quase não tem negros ou que é uma 

escola para brancos apareceu mais de uma vez, o que traz como hipótese que 

essas verbalizações se aproximam de um vangloriar.  

 Adiciona-se, ainda, que para que a supremacia e seus filtros celetistas 

funcionem, há como aliado, o epistemicídio.  Para aprofundamento do conceito, 

recorre-se a Pessanha (2019). Para o autor, o epistemicídio é uma estratégia de 

proteção do grupo hegemônico, o qual controla a produção e a legitimação do 

conhecimento, e nesse contrato, o processo de exclusão é racial, e em favor aos 

pertencentes da raça branca. Ao estudar processos históricos, evidencia-se que 

um dos pilares fundamentais do comércio escravocrata era o discurso de que os 

povos negros possuíam uma raça, e que, portanto, não tinha humanidade. Nesse 

cenário violento, a raça foi construída em paralelo ao branco, legitimando o 

pensamento ocidental de forma a anular a existência de qualquer outro tipo de 

humanidade. A estratégia de negar humanidade aos povos não europeus, 

tinham o intuito central de controla-los pela força, poder e vigilância. Ao 

transformar o outro em “coisa” - ferramenta geradora de lucro - fez com que o 

pensamento do outro fosse assassinado, e assim, os não-humanos passaram à 

condição de despossuídos de racionalidade. Nesse contexto de negação de 

humanidade, ocorreram inúmeras tentativas de apagar a memória do povo 

africano, anulando conhecimentos produzidos na área da cultura e da ciência, o 

que contribuiu para impedir a possibilidade de ascensão social e econômica, 
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além de submeter todo o contingente populacional negro à uma cultura e estética 

impostas pela branquitude, determinando a constante reprodução do valor 

negativo diante de tudo que se refere a cultura e ao conhecimento negro. 

Seguindo uma linha histórica, outras ações foram implantadas para reforçar a 

condição de subalterno, como a proibição de escravos ao acesso à educação e 

após a abolição, o abandono da população negra a própria sorte, impedindo a 

participação na industrialização.  

O autor adiciona que atualmente o epistemicídio ganhou novas formas, 

mas perpetua-se por meio da desvalorização dos intelectuais negros e da 

exclusão da própria história dos africanos e dos afro-brasileiros, pois na 

educação formal se perpetua a ideia de apresentar apenas a história da 

escravidão, reproduzindo ainda hoje, a subalternidade da população negra e a 

ausência de sua história e de racionalidade. Nota-se, que historicamente, mais 

do que destruir materialmente a produção do conhecimento de povos que não 

fossem europeus, o sistema colonialista investiu em estratégias que impedissem 

a ascensão intelectual dos povos explorados e discriminados.  

Destaca-se, ainda, a negação da prática espiritual africana, impondo-lhes 

o cristianismo, e a obrigatoriedade de assimilar o idioma do colonizador, 

perdendo o idioma dos antepassados e seus nomes próprios, aderindo 

forçosamente novos nomes ocidentais. Na escola investigada, encontra-se as 

atuais formas de epistemicídio em falas como “nem cita quem ele é / algo isolado 

de seu criador” ou ainda, na constatação de que não há preparo por parte dos 

docentes para ensinar sobre os autores negros e suas obras, como “tive mais 

preparo para falar de literatura indígena do que africana ou afrodescendente”. E 

para que a situação se mantenha assim, uma das estratégias é dificultar a 

entrada de professores negros na escola, como “não temos diversidade étnico-

racial no quadro de professores”, e caso essa estratégia falhe, ou seja, com a 

entrada de alunos, professores e funcionários negros na escola, utiliza-se o 

último recurso “ela nem é negra” e “ela é normal”.  

Finalmente, acrescenta-se que um mecanismo usual para apagar a 

humanidade de pessoas negras é reduzir suas identidades a condição de 

escravos, sendo que a escravidão não é condição exclusiva do povo negro 

(DEVULSKY, 2020), mas ao realizar essa associação como algo inerente aos 

negros, denuncia-se como a condição negra é percebida na sociedade e 
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reproduzida nas escolas brasileiras, e por isso, “nem na faxina tem negros aqui”, 

visto que o escravo não recebe salário, e em um contexto que se ensina que a 

população negra é vista meramente como escravos, não poderia receber por 

nenhum tipo de trabalho regulamentado e pago. 

Categoria 3. 

“ELES DIZEM QUE É MIMIM” – Violência Racial no ambiente escolar 

“Não. Não vivenciei e nem observei. Pelo menos nessa escola, nunca ouvi 

nada e nem fiquei sabendo pelos colegas” [Professora de História Brasileira, 

anos finais do ensino fundamental / Entrevista]. 

“Eu vi acontecer com um aluno do 6º ano e foi dentro da sala de aula, eu vi a 

situação porque foi quando eu entrei na sala, peguei bem no momento. Estavam 

três alunos brancos e de uma classe média melhor, vamos dizer...O aluno que 

sofreu o racismo é preto e ele não tem a mesma condição financeira também. E 

eu presenciei olhares, palavras...não foi algo direto, declarado, mas eu, 

como professora entendi o que eles estavam querendo dizer e era 

discriminação racial, sim. O aluno também percebeu porque eu vi que depois 

ele próprio se diminuiu, se rebaixou mesmo, começou a dizer que era mais fácil 

pra quem tinha dinheiro, que tinha uma vida melhor” [Professora do Projeto de 

Vida, anos finais do ensino fundamental / Entrevista]. 

“Sim, já vi na sala de aula e do lado de fora. Na sala de aula, acontece de forma 

implícita, mas sabemos que é um comentário, mesmo que disfarçado, mas de 

racismo. Agora fora da sala de aula, eu vejo muito mais. No intervalo, eles 

ficam mais livres, soltos. Hoje mesmo eu vi uma cena. Eles estavam brincando 

de esconder e foi a vez do aluno negro se esconder. E um menino, são do 9º né, 

ele falou “cadê aquele pretinho, alguém viu o pretinho”. Mas pior não é quem 

faz, é quem permite. Eu chamei a atenção, mas do que adianta? Eles permitem 

ser chamados assim, então não adianta dar bronca. Quem faz está errado, mas 

quem permite, fica quieto, não faz nada, está permitindo né, são os piores. 

Mas isso eu vi hoje, agora, antes de subir pra falar com você. Então aqui tem 

sim, racismo, preconceito, eu vi hoje e já vi outras situações parecidas com 

essa. Também já vi de professor com aluno, não é explícito. Mas dá pra saber, 

sabe? A gente que é professor, sabe, é o jeito de tratar, é o jeito de falar daquele 
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aluno, a gente sabe que pensa assim ou age assim pelo racismo.”. [Professora 

de Educação Artística, anos finais do ensino fundamental / Entrevista] 

“...não escutei nada e nem vi diretamente. Algo mais sutil, eu acho. No sentido 

de tratamento diferente, os alunos se tratam diferente” [Professora de 

literatura, Anos finais do ensino fundamentais nos finais / Entrevista]. 

“.... Tivemos dois alunos envolvidos em um caso de agressão verbal contra 

outro aluno, negro. Aconteceram xingamentos verbais referidos a cor. Os alunos 

eram todos do 7º ano. Nós resolvemos com advertência, boletim escolar e 

chamamos os responsáveis, solicitando medidas em casa também. Mas o que 

mais fizemos com maior intensidade foram medidas pedagógicas, ensinamos e 

discutimos muitas coisas depois dessa ocorrência com os alunos. Mas no ensino 

médio teria sido diferente, principalmente se os alunos já tivessem completado 

18 anos, nós teríamos feito o Boletim de Ocorrência Policial mesmo. Com alunos 

do ensino fundamental, explicamos aos pais da vítima que eles podem fazer B.O 

na delegacia, mas que nós enquanto escola ainda queremos ensinar o por 

que é errado. No fundamental, nós consideramos como crianças, mas no médio 

já não consideramos, por isso o procedimento é diferente [Coordenador 

Pedagógico, anos finais do ensino fundamental / Entrevista]. 

“Os nossos aqui são muito bonzinhos, aqui quase não tem aquilo de bullying 

sabe. Não, eu nunca vi ninguém sozinho, isolado, por causa da cor. Essa 

exclusão aqui não tem, não”. [Agente de organização e pesquisadora / Diário de 

campo]. 

 “...O contato entre todos diminuiu (pandemia), então estamos vendo menos. 

Isso quer dizer que estamos vendo de maneira mais sutil” (sobre racismo). Pedi 

que ela me explicasse melhor. Ela relatou que a filha estava na escola antes da 

pandemia começar, pois ela se formou no 3º ano do ensino médio em 2020. Ela 

se queixava muito de os alunos falarem, o tempo todo, “oh senzala”. Isso 

ocorria quando ela passava perto de um grupo de pessoas da sala dela. Ela 

também acabou com raiva do próprio cabelo”. Ela continuou a explicação 

dizendo que antes era assim, bem declarado. Mas que agora era mais sutil, mas 

que ela percebia. Relatou que infelizmente é mais difícil lidar com o novo 

racismo porque como não é algo declarado, eles dizem que é mimimi.  
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“Sobre eles”, pontuou que se referia aos racistas ou a quem não enxerga o 

racismo. Começou a rir e disse que se lembrou de algo. Ela apontou para um 

cartaz preto, perdurado na parede, bem acima da entrada do refeitório, escrito 

“cardápio”.  Ela me explicou que com a ventania, o cartaz virou e nas suas 

costas, que antes era a parte da frente do cartaz, ficou visível a seguinte frase: 

“cotas? Já pensou se realmente é um preconceito? Talvez o motivo de você não 

gostar de cotas é porque você não é beneficiado por ela. Pare de pensar só em 

você. Você está dentro de uma sociedade”. Alguém da escola se aproximou da 

merendeira e questionou, com expressão de raiva, o por que este cartaz estava 

virado errado e que ela precisava arrumar imediatamente. A merendeira 

arregalou os olhos e me questionou “ _ percebeu o racismo? Por que esse 

conteúdo incomodou tanto? Ao ponto de virem me falar pra esconder? Isso é 

um racismo sutil, porque se eu rebater, vão dizer que é mimimi”. 

[Merendeira e pesquisadora / Diário de campo]. 

Sobre ser negro na escola: “É muito bom pelo lado de ser apoiado por amigos, 

amigos que entendem que te dói esse assunto, que te apoia mesmo. E é ruim 

por causa do racismo mesmo, do que acontece no dia a dia”. Também falou 

sobre a experiência da irmã, pois ele se lembrou do sofrimento relacionado ao 

cabelo porque era o que os outros alunos mais comentavam e zombavam” 

[Aluno negro do ensino dos anos finais do ensino fundamental e pesquisadora / 

Diário de campo]. 

 Observou-se, nesta categoria, diferentes olhares sobre a violência racial, 

perpassando pela negação, reconhecimento, mas como fenômeno sutil e 

também como manifestação direta, na forma de agressão verbal.  Afirma-se que 

as diferentes formas de reconhecer a presença do racismo e de enfrenta-lo 

dependem da conscientização de cada ator social e de sua rede de relações, as 

quais podem atuar para dirimir ações racistas ou naturaliza-la e reproduzi-la. Por 

outro lado, é importante refletir sobre a oposição das respostas como “nunca 

ouvi nada e nem fiquei sabendo” / “Então aqui tem sim racismo, preconceito, eu 

vi hoje e já vi outras situações parecidas com essa”. Retoma-se o 

questionamento sobre o preparo da comunidade escolar para reconhecer ações 

racistas e combate-la, além de se questionar o grau de conhecimento e de 

implementação da Lei 10.639/03 nesta unidade de ensino. Afirma-se que ter ou 
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não ocorrido violência racial na escola não é uma questão de opinião, e, portanto, 

é necessário espantar-se com falas de professores que alegam que nunca 

ficaram sabendo.  

Há, ainda, que se discutir a dor psicológica infringida as crianças e 

adolescentes negros, que desde cedo recebem mensagens explícitas e 

implícitas sobre não pertencerem ao padrão de beleza de seu país, sendo que 

no Brasil, a população negra passa da metade da população total. Moreira (2020) 

denomina de racismo recreativo quando um grupo dominante utiliza conteúdos 

racistas na criação de piadas. O humor racista favorece a circulação de 

estereótipos negativos sobre minorias raciais, provocando desigualdades de 

status moral e status material. Argumenta-se que os alunos que se direcionavam 

para a aluna negra com a agressão verbal “oh senzala”, estavam - sob a 

proteção da suposta brincadeira – dizendo que ela não deveria estar ali, mas na 

senzala, local em que pessoas eram desumanizadas e despossuídas de 

racionalidade. No cotidiano, essas agressões sinalizam para as pessoas negras 

que elas não gozam de respeitabilidade social, independente do sistema de 

garantia de direitos humanos (MOREIRA, 2020).  

Nessa direção, Cirqueira (2010) afirma que a associação de uma pessoa 

negra ao escravo é uma estratégia comumente utilizada para reafirmar posições 

de subalternidade e a subserviência. O autor esclarece que no bojo da 

escravidão, continham aspectos ideários de “não humanidade” e de 

“emocionalidade exacerbada” dos povos negros, assim remetendo-os a 

animalidade e a irracionalidade. Na escola, os pressupostos deste ideário se 

mantêm vivos de alguma forma e se expressam por meio de ofensas, 

xingamentos, apelidos, ou seja, pela presença de insultos raciais.  

E ao questionar a provável dificuldade dos alunos que sofrem agressão 

de saírem desta situação que lhe foi imposta, recorre-se a Kilomba (2018). A 

autora esclarece que o racismo ainda não é concebido como um fenômeno 

social, e por vezes, aqueles que o enfrentam são confrontados com justificativas 

de que são sensíveis em excesso, portanto, o sofrimento é por sua própria culpa. 

Ao transcender a responsabilidade para a própria vítima, os agressores são 

protegidos, cabendo a quem sofreu o dano, a vergonha e a culpa. Infere-se que 

o “mimimi”, expressão que surgiu na categoria 3 é indicativa deste fenômeno de 

culpabilizar o negro pelo racismo existente, assim como “errado é quem permite”.  
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Adiciona-se a visão de Sen (2010), que em seus estudos notou que 

indivíduos destituídos de liberdades possuem inclinação a conformarem-se com 

sua privação, já que a necessidade imediata é a sobrevivência e diante a 

imposição de sobreviver apesar dos ataques, não há coragem para a exigir 

mudanças radicais, e como consequência final, acabam por ajustar seus desejos 

e expectativas àquilo que sem nenhuma ambição consideram executável. Para 

quem observa uma cena – como por exemplo, quando o aluno não se posicionou 

durante a brincadeira – a conclusão instantânea é a permissividade. 

Observou-se, também, duas referências sobre o cabelo de meninas 

negras. Um relato pontuou que o cabelo era alvo de comentários e zombarias, e 

no outro, que “ela acabou com raiva do próprio cabelo”. Kilomba (2018) expõe 

que durante o período de escravidão, o cabelo tornou-se a mais poderosa marca 

de servidão, pois para os senhores brancos, era um símbolo de desordem, 

permissividade, inferioridade, não-civilizado, o que atualmente chama-se de 

“cabelo ruim”. A discriminação estética, segundo Moreira (2020), está presente 

em comentários com suposta intenção humorística dos ofensores por reforçar 

que certas caraterísticas físicas das pessoas negras expressam degradação 

humana. Enquanto antítese da branquitude, a negritude é posta como algo que 

não pode ser moral e esteticamente apreciado. O autor sinaliza que episódios 

racistas atuam de forma incessante no nosso universo cultural e com isso, a 

população negra ainda pode sofrer com baixa autoestima, diminuição da 

aspiração pessoal, comportamentos depressivos, retraimento social e medos 

patológicos. Além disso, o estresse emocional aumenta a probabilidade de 

desenvolver alterações na pressão cardíaca e também diabetes.  

Um dos alunos apresentados nesta categoria, relatou sobre “o que 

acontece no dia a dia”. Infere-se que o aluno expôs o racismo cotidiano, definido 

por Kilomba (p. 78, 2018) como “todo vocabulário, discursos, imagens, gestos, 

ações e olhares que colocam o sujeito negro e as Pessoas de Cor como Outra/o”. 

Como demonstrado na categoria 3, há formas de racismo mais declarado, como 

um vocabulário empregado (= oh senzala) ou mais sutil, como um “jeito de tratar” 

do professor ou entre os alunos.  

Contudo, como são episódios cotidianos e que afetam drasticamente a 

qualidade de vida da população negra, afirma-se que o racismo na educação 

básica interfere na trajetória de vida de alunos negros de variadas formas. 
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Cirqueira (2010) declara que ao terminar o ensino médio, há diferenças nas 

escolhas entre pessoas negras e brancas, como por exemplo, a opção do curso, 

da universidade, a idade em que fará o processo seletivo e, consequentemente, 

quando entrará na universidade, e esses aspectos são um dilema ainda mais 

intenso para as estudantes negras, uma vez que a desmotivação, o medo e a 

baixa autoestima são ainda mais presentes neste grupo. 

Categoria 4. 

“ELES NÃO SABEM EXPRESSAR...” - Ações e atitudes dos alunos 

 “No ensino fundamental até comentam algo, por exemplo, sobre ser errado ser 

racista. Mas não chega a se formar um debate. Os alunos do ensino fundamental 

são muito novos e eles ainda não tem a noção, mesmo sendo vítimas de 

racismo, eles não sabem expressar isso ainda ou ter a compreensão total 

do conceito” [Professora de História Brasileira, anos finais do ensino 

fundamental / Entrevista]. 

“Foi no 7 ano. Os alunos debateram o tema. Na verdade, tudo acontece nos 

intervalos, pois eles sempre voltam do intervalo questionando o porquê 

existe racismo, preconceito, porque pessoas tem vidas diferentes...Não sei 

se deu para entender, eu não estou sabendo explicar, mas eles não acham o 

racismo normal, natural, questionam o por que existe e eles questionam por 

que estão vendo ou escutando alguma coisa lá fora” [Professora do Projeto 

de Vida, anos finais do ensino fundamental / Entrevista]. 

“O que aconteceu foi quando trabalhamos teatro e eu fiz o sorteio do aluno que 

ia fazer o personagem que era negro e pobre. Aí o aluno que eu chamei ficou 

muito bravo, levantou gritando “_ por que eu tenho que ser o negro? Eu não 

quero ser negro, eu não vou fazer”. E por fim, ele não fez o personagem, você 

acredita nisso? Depois ele quis justificar, disse que era porque o personagem 

era pobre, mas não foi por isso não…deu pra ver na reação dele, era pela cor” 

[Professora de Educação Artística, anos finais do ensino fundamental / 

Entrevista]. 

 “A gente sente com 10 anos, é nessa idade que a gente começa a sentir isso 

(refere-se ao racismo). Mas quando ficamos mais velhos, igual no ensino médio, 

ainda existe, mas a gente não sente, a gente trata né, igual minha irmã que está 
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bem agora”. Continuou o assunto contando um relato familiar: Afirmou que a 

irmã teve depressão por culpa do racismo. “_ ela foi ficando mal, mal, mal e 

aí veio a depressão, ela tratou. Hoje ela é muito mais velha” com 17 anos você 

já não sofre mais, a gente sofre mais depois dos 10, aí passa” [Aluno negro 

do ensino dos anos finais do ensino fundamental e pesquisadora / Diário de 

campo].  

As ações ou atitudes dos alunos frente ao racismo é interessante para 

inferirmos o que os alunos estão compreendendo sobre a temática étnico-racial, 

e especialmente, como estão reagindo. A partir destas inferências, a escola 

obteria um planejamento de ações personalizadas para o seu contexto e a sua 

cultura escolar. No diário de campo há um registro de um sentimento de 

incômodo justificado pela palavra “ambivalência”. Esse registro ocorreu após a 

entrevista com a professora de História Brasileira e ocorreu, pois, as entrevistas 

com os professores se deram após vários encontros de observação participante 

e com isso, já se tornou possível estranhar o “eles não sabem expressar”, visto 

que os alunos dos anos finais do ensino finais se mostravam bastante 

expressivos e com intenção de se aproximar dos adultos da escola e partilharem 

ideias.  

Com os discursos acima, observou-se que os alunos ainda não têm 

oportunidades suficientes para discorrer sobre o assunto e avançar no seu 

aprendizado, e por isso, há uma variação entre “não sabem expressar isso” ou 

“questionam o porquê”. Na indagação do aluno “o por que eu tenho que ser o 

negro”, além de expressão de racismo, contem ausência de informação referente 

a formação histórica, social, econômica e cultural do Brasil a partir das 

contribuições dos povos africanos e afro-brasileiros. Outro aspecto, é que 

geralmente as pessoas brancas não refletem sobre o significado de pertencer ao 

grupo dominante, e com isso, os debates raciais permanecem focados na 

negritude, e consequentemente, as relações sociais continuam a ser 

demarcadas por privilégios mantidos a partir da opressão de outros grupos 

(RIBEIRO, 2020).   

 Nessa categoria também surge a presença da concepção de que o 

racismo é uma “doença” e que deve ser tratada “por quem a sofre”. Esse aluno 

não tem tido esclarecimento histórico, social e jurídico sobre o racismo estrutural, 
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o que lhe impediria consequentemente a buscar por justiça, equidade, 

participação civil e política. Com essa compreensão, lhe foi retirado o lugar de 

fala e o que lhe restou foi agir para se curar, caso adoeça, e enquanto não 

padece, busca estratégias para “sentir menos”. Na concepção de Ribeiro (2020) 

o lugar de fala não se limita ao ato de emitir palavras, mas a poder existir, 

especialmente porque o lócus sociais que foi imposto historicamente aos negros 

brasileiros, dificultou a possibilidade de transcendência da norma colonizadora, 

na qual o discurso dominante branco e masculino obtém poder absoluto. 

Dessa forma, para a autora, a promoção de uma multiplicidade de vozes, 

objetiva, acima de tudo, interromper com um discurso autorizado e único, que se 

pretende universal. Para tal, é necessário reconhecer que o lugar que cada 

indivíduo e grupo ocupa socialmente faz com que ele tenha experiências 

distintas e outras perspectivas, e estas últimas, seriam as verdadeiras 

engrenagens de uma sociedade democrática. Nas palavras de Ribeiro (p. 75, 

2020), “os saberes produzidos pelos indivíduos de grupos historicamente 

discriminados, são lugares de potência e configuração do mundo por outros 

olhares e geografias”. Contudo, afirma-se que o lugar de fala tem sido 

historicamente protegido enquanto um lugar de poder social da branquitude. De 

acordo com Moreira (2020), ser classificado como branco significa que esse 

indivíduo não pertence a um grupo racial, pois dentro da lógica da supremacia 

branca, apenas minorias raciais possuem raça, e dessa forma, pessoas brancas 

são apenas seres humanos. Nesse lócus sociais a que se destinou a população 

branca, os privilégios sociais se tornaram invisíveis, já que não são 

questionados, e por fim, foram naturalizados, chegando a conclusões de que é 

“natural” e até mesmo “esperado” ter mais brancos em centros de tomada de 

decisão judicial e política.  E por isso, pertencer ao grupo racial de brancos, já 

dispensaria o indivíduo de ter que explicar suas origens (DEVULSKY, 2021).  

Nesta categoria, notou-se que desde cedo há um preparo para que jovens 

negros não questionem o seu lugar de fala e nem valorizem o seu lugar social 

como apropriado para discutir participação civil e política. Todavia, ressalta-se 

que os grupos formados por minorias raciais não são vítimas passivas e nem 

cúmplices voluntárias da dominação (KILOMBA, 2018), o que é expresso em 

“eles sempre voltam do intervalo questionando o porquê existe racismo”, 

demonstrando que os alunos dos anos finais do ensino fundamental não devem 
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permanecer no lugar em que foram colocados. Esse lugar, a que foram 

submetidos, é revelado em “eles ainda não tem a noção” e “eles não sabem 

expressar isso ainda ou ter a compreensão total do conceito”, porém, oposto a 

isto, os alunos estão buscando apoio social e educacional para responderem o 

maior questionamento da humanidade, mesmo após a Declaração dos Direitos 

Humanos (1948), “porque pessoas tem vidas diferentes? ” (Categoria 4).  

Categoria 5. 

“VAMOS FALAR SOZINHOS? ” – A construção do conhecimento entre aluno e 

professor sobre a temática étnico-racial em sala de aula 

“Quando buscamos o ocorrido, ou seja, o sofrimento da escravidão eles ficam 

indignados, muito indignados, bravos, revoltados. Só que eu aproveito essa 

indignação e falo para eles, se isso é errado, então fazer piadas também é 

errado. [Professora de História Brasileira, anos finais do ensino fundamental / 

Entrevista]. 

“Eu expliquei que não era assim e que todos eram iguais, independente de 

questão financeira, e que não devemos nos sentir diminuídos por ninguém, falei 

um pouquinho de racismo também nesse dia”. [Professora do Projeto de 

Vida, anos finais do ensino fundamental / Entrevista]. 

Mas o pior é que aqui está instalado a cultura do silêncio. Isso é errado. Uma 

vez usei o termo “o artista era preto” e um aluno levantou e brigou comigo, ele 

era branco (aluno). Pedi para que me explicasse o por que estava errado, ele se 

calou. Eles não entram de verdade nesses assuntos, só falam no superficial. 

Esse exemplo, pode ver, ele falou que não podia e ficou nisso. Certos assuntos, 

como religião entram na cultura do silêncio, não pode falar mesmo. E quer 

saber? Nós professores também acabamos acuados, preferimos o silêncio 

também. Vamos falar sozinhos? Acabamos evitando certos tópicos”. 

[Professora de Educação Artística, anos finais do ensino fundamental / 

Entrevista]. 

“Mas acho que quando eu dou uma aula no fundamental e surge alguma 

questão, eu falo sim do assunto, falo que existem diferentes culturas e que há 

espaço para todas as culturas na escola e na literatura...na poesia... isso deixa 
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a poesia mais rica, mas a própria poesia é algo defasado na escola” [Professora 

de literatura nos anos finais do ensino fundamental Entrevista]. 

“Aliás, no decorrer de todo o intervalo, escutei com frequência o termo “travecão”, 

principalmente dos meninos dirigindo-se para meninas. Perguntei para um 

professor sobre a frequência do termo e ele contou que escuta muito isso 

também, e que inclusive uma aluna o procurou por WhatsApp e verbalizou estar 

muito deprimida por ser chamada assim pelo grupo de meninos. O professor 

reagiu dizendo que ela “deveria deixar pra lá e pensar em coisas boas” (sic). 

Pela foto da menina, foi possível perceber que ela era uma aluna negra. Em 

seguida, o professor contou que tudo que conversava com os alunos passava 

para o coordenador e diretor e que eles ficavam surpresos de como ele 

conseguiu tanta confiança dos alunos” [Professor de matemática dos anos finais 

do ensino fundamental e Pesquisadora / Diário de campo].  

Um aluno contou que há um professor negro na escola, mas não se lembrava o 

nome da disciplina, no entanto, disse que esse professor falava todos os dias 

sobre racismo. O aluno repetiu três vezes que o professor falava “todos os 

dias”, enfatizando que realmente ocorria com frequência. O aluno explicou que 

esse professor era negro e sentiu o racismo na própria pele e que ele achava 

que é por isso que ele falava tanto no assunto. O aluno afirmou gostar muito 

desse professor e de escutar sobre o racismo. Contou que os outros 

professores quase não falavam desse tema e que ele achava que é porque 

eles não passaram por isso, igual o professor negro [Aluno negro dos anos 

finais do ensino fundamental e Pesquisadora / Diário de campo]. 

A construção entre professor e aluno sobre a temática-étnico racial 

envolve a mediação e o conhecimento adequado do professor, especialmente 

quando surgem demandas dos alunos, as quais, nesta escola, tem sido 

respondida superficialmente, como percebeu-se em falas como “falo um 

pouquinho sobre racismo”.  

E ainda, diante a oportunidade, um dos docentes não debateu as 

consequências deletérias da piada racista, classificando-a meramente como 

“errado”. Na visão de Fonseca (2012), a piada explicita a fragilidade da 

democracia etnorracial e social brasileira, sendo capaz de desvendar a 
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realidade, dar visibilidade a discriminação, mas através da suposta descontração 

do ambiente.  Destaca-se, ainda, a função do riso, pois este intenta a 

ridicularização de alguém, especialmente se o seu corpo estiver em desacordo 

com o modelo estético vigente. Portanto, considera-se pouco efetivo que a 

mesma seja abordada superficialmente, como na fala citada. Nas palavras do 

autor: 

O riso proveniente da piada transforma-se na expressão privilegiada 

para as classes e os grupos sociais hegemônicos manifestarem, 

anunciarem ou denunciarem com jeitinho e sutileza a discriminação e 

a marginalização cotidianas sem, contudo, confrontar abertamente o 

discurso da democracia etnorracial e social (p. 24, 2012): 

 

 Outra ação, além de não adentrar na temática, é evita-la, como notou-se 

no relato sobre a “cultura do silêncio” ou no “deveria deixar pra lá”. O professor 

de matemática foi escolhido com um dos favoritos do aluno, e por isso mesmo, 

ele se tornou uma ponte de mediação significativa entre alunos e coordenador / 

diretor. Mas ao verificar as falas deste professor, nota-se um discurso mais 

claramente racista e sexista em comparação com outros professores que 

tentaram refletir sobre as relações étnico-raciais e o racismo no Brasil. Pode-se 

argumentar que os outros professores foram entrevistados formalmente, no 

entanto, retoma-se que o professor de matemática sabia do objetivo da pesquisa 

e com quem ele estava conversando, mesmo que informalmente. Portanto, as 

concepções apresentadas por ele, em vários encontros são tão válidas quanto 

nas entrevistas formais, especialmente na abordagem do tipo etnográfica. Essa 

questão é acentuada devido à importância que esse professor demonstrou ter 

na vida dos alunos desta comunidade escolar, como trocas por mensagens fora 

do período de trabalho, o tipo de conversa, como compartilhar situações de 

sofrimento emocional e o próprio reconhecimento do coordenador em relação ao 

papel deste professor. Pontua-se também o trabalho que era realizado pelo 

professor negro e que não surgiu, em nenhum momento, pelo menos desta 

pesquisa, sinais de reconhecimento do seu trabalho por parte da gestão escolar, 

embora nota-se que ele mobilizou a atenção de um aluno, atitude oposta à 

“deixar pra lá”.  

Na visão de Gomes (2012), a discussão sobre as relações raciais no Brasil 

e a História e a Cultura Africana pode e dever ser feita com estudantes de todos 
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os níveis, etapas e modalidades de ensino, no entanto, é preciso considerar que 

há vários interesses em jogo e que a educação das relações étnico-raciais abala 

as estruturas de um poder classista, machista, racista e homofóbico, ou seja, há 

movimentos para que o sistema educacional não seja estimulador de 

mentalidades democráticas. O autor esclarece que a implementação da Lei 

10.639/03, além de ser uma iniciativa de combate ao racismo, configura-se como 

uma postura política e epistemológica, e devido a essa força mobilizadora de 

garantia de direitos, somam-se vários mecanismos obstaculizadores, tanto no 

enraizamento, como na sustentabilidade de práticas pedagógicas antirracistas, 

como o preconceito e a discriminação racial.  

O documento “Orientações e Ações para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais” (MEC, SECADI, 2006) afirma que para a efetivação da inserção 

da questão étnico-racial nos projetos políticos pedagógicos das escolas, é 

imprescindível a compreensão de que as ações multirraciais não poderão ser 

assumidas por apenas um grupo, mas devem engajar toda a comunidade 

escolar. E em relação aos alunos do ensino fundamental, é necessária uma 

formação que lhe proporcione consciência de sua condição de cidadão ativo e 

da interferência de sua postura política nos processos sociais. Contudo, a 

unidade de ensino tem escolhido como principal estratégia de ação o “deixar pra 

lá”, como exposto na categoria 05.  

Em relação a aluna negra chamada de “travecão” pelo grupo de meninos, 

sabe-se que não há, neste discurso, uma associação direta com a cor da pele. 

No entanto, expõe-se que elementos culturais estéticos coexistem com outros 

elementos dentro de um processo de colonização. Devulsky (2021) afirma que a 

estética da feminilidade tem valorizado, historicamente – e antes mesmo da 

entrada do colonizador europeu – a pele clara. A reprodução cultural da narrativa 

da beleza da pele clara desenvolveu o arquétipo racial que seria sinônimo de 

beleza, excluindo e desprezando outras referências de feminilidade. A aluna 

negra, a qual denunciou seu estado depressivo para um professor, encontra-se 

em lugar-nenhum, já que não a percebem enquanto gênero feminino, masculino 

– visto os preconceitos próprios do conceito de “travecão” (nem homem, nem 

mulher) - e nem mesmo como ser humano. Kilomba (2018), argumenta que o 

racismo cotidiano separa o sujeito de sua identidade e o priva de se conectar 

com sua própria sociedade, já que ela é inconscientemente pensada como 
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branca. As fantasias brancas remetem como a negritude deveria ser, mesmo 

que as imagens criadas pelo mundo conceitual branco não sejam nada realistas 

ou gratificantes para as pessoas negras.  

Discute-se ainda a importância do professor negro na formação do aluno 

negro, uma vez que este último verbalizou três vezes que o professor falava 

sobre racismo na escola, reconhecendo a luta e a mobilização social que este 

professor proporciona no dia a dia escolar. Uma única referência no contexto 

escolar já sensibilizou o aluno negro, e por isso, reafirma-se a necessidade e a 

efetividade do cumprimento da Lei 10.639/03, especialmente no que se refere 

ao resgate da contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 

do país, demonstrando como a cultura negra brasileira e o negro são 

participantes ativos – e não reduzidos a ex escravos – na formação da sociedade 

nacional. 

 Ressalta-se que as contribuições culturais dos negros brasileiros estão 

além de movimentos sociais de resistência, registros folclóricos e datas 

comemorativas, porém é na ocultação de elementos históricos, culturais, 

políticos e sociais desta população que se perpetuam os valores eurocêntricos 

como verdades únicas. O movimento da prática escolar deve se direcionar para 

diálogos com a ancestralidade, preservando-a e reinventando-a, mas com 

intenção de não hierarquizar, idealizar ou subestimar as diversas manifestações 

sociopolíticas e culturais que fazem parte do encontro entre tempo passado e 

presente. E ao estudar as lutas de resistência e também processos históricos 

hierarquizantes, deve-se quebrar paradigmas, especialmente a partir da 

descoberta de que a comunidade escolar não deve meramente reproduzir 

esquemas criados pelo mundo capitalista, pois há outras forças capazes de 

sensibilizar sociedades (MEC, SECADI, 2006).  

Categoria 6. 

“NÃO TEM JEITO NÃO” - Desenvolvimento da temática étnico-racial no 

currículo escolar 

“No ensino fundamental não falamos sobre movimentos sociais e movimento 

negro. A escola fala só da escravidão mesmo e como ele se perpetuou 

historicamente nos dias de hoje. Ou seja, quais são nossas raízes históricas e 

como a sociedade foi se desenvolvendo a partir disto”. [Professora de História 

Brasileira, anos finais do ensino fundamental / Entrevista]. 
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“Mas nos anos finais não foi a fundo, o tema é mais superficial, sabe? Não 

entra na parte racial, fala mais da diversidade cultural como um todo” / “Olha, 

eu posso trabalhar sim, trabalhar mais, dentro das eletivas ou do projeto de vida. 

Eu posso abarcar mais a diversidade e entrar nas questões raciais. Mas em 

tecnologias, não. Mas dentro do projeto de vida, daria sim pra pensar em vários 

temas. Agora em tecnologia, não tem como entrar nesses temas, não, não 

tem espaço” [Professora do Projeto de Vida, anos finais do ensino fundamental 

/ Entrevista]. 

“Dentro de artes, há pouco tempo trabalhamos com esse tema, apesar que 

eu sempre o abordei, antes mesmo desta solicitação para trabalharmos. Eu 

sempre montei nas minhas aulas uma linha do tempo, dentro dessa linha eu vou 

passando pelas artes egípcias, artes africanas, artes indígenas, então eu sempre 

abordei. Mas que fique claro, no currículo não tinha. Faz uns três ou quatro 

anos que eu percebi que há mais conteúdos nessa linha dentro do material 

didático”. [Professora de Educação Artística, anos finais do ensino fundamental 

/ Entrevista]. 

“Faço pouco, muito pouco pensando bem. Acho que faço mais no ensino médio, 

já que no 3º ano vem algo pronto no material, porque nós temos que seguir 

um currículo, registrar, mostrar que seguimos o planejamento, então não 

saímos muito disso” / Olha, na educação isso é pouco trabalhado, mas estou 

falando na literatura. No 6º e no 7º me lembro de alguns trechos de autores que 

eu sei que são negros, mas aí depende do professor falar para a turma, 

evidenciar que se trata de um autor negro” [Professora de literatura nos anos 

finais do ensino fundamental Entrevista]. 

“Mas vou te falar, não tem muito não. Em toda disciplina tem alguma coisa, mas 

só tem a cota específica da Lei, só porque tem que ter, sabe? O material 

didático apenas coloca lá para dizer que colocou. Depende mais de nós mesmo 

enriquecermos o material [Coordenador Pedagógico, anos finais do ensino 

fundamental / Entrevista]. 

 “Questionei se o professor trabalhava o tema racismo, com aparente irritação 

respondeu “_ não tem jeito não” e justificou que no 9º ano ele dá aula de 
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psicotrópicos e no 8 ano é genética pura. ” [Professor de matemática dos anos 

finais do ensino fundamental e Pesquisadora / Diário de campo]. 

Nessa categoria, mais do que inferir sobre o grau de implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana aos longos dos 

quatro anos finais do ensino fundamental, destaca-se a atitude dos professores. 

Mesmo diante uma escola com um currículo fechado - “ a escola fala só da 

escravidão mesmo” - há um mediador à frente da sala de aula, que tem usado o 

seu tempo para estimular ideias coloniais, ao invés de usar esse mesmo tempo 

para subsidiar o combate a uma estrutura social violenta e desigual.  

Além disso, essas falas demonstraram que o conceito de transversalidade 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) também não tem sido 

implementado, uma vez que o multiculturalismo é uma das macroáreas que 

deveria ser incluída dentro das disciplinas, mesmo as eletivas como “genética” e 

“psicotrópicos”, especialmente porque os temas contemporâneos não são 

postos como opcionais ou com menor valorização em relação ao currículo 

clássico.  

 Menciona-se que o ensino fundamental exige que o ato de educar 

componha uma estreita relação entre crianças, adolescentes e os adultos. Para 

tal, o vínculo deve se desenvolver a partir de relações igualitárias e com 

consideração pela singularidade de cada sujeito em suas dimensões familiares, 

sociais e culturais (MEC, SECADI, 2006). Questiona-se como o vínculo poderá 

ser formado se os professores optam por uma “cegueira racial”, negando olhar 

exatamente para as “dimensões familiares, sociais e culturais”, reconhecendo a 

dialética entre singularidade e historicidade.  

Contudo, sabe-se que no ano de 2013 o Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação para as 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, se dirigiu formalmente para que sistemas e instituições de ensino 

cumpram com o estabelecido nas Leis n° 10.639/03. O Plano ordena que as 

instituições públicas e privadas realizem uma revisão curricular para a inclusão 

da temática, uma vez que possuem autonomia para adequar seus conteúdos e 

contribuir no processo de democratização da escola. Compreende-se que uma 
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escola democrática cumpre com o direito de todos à educação, assim como 

reconhece outras matrizes de saberes da sociedade brasileira. Diante disso, 

indaga-se falas como “não tem jeito, não” ou “não tem como entrar nesses 

temas”. Na visão de Rocha (2011), o professor tem o dever de assumir a 

dimensão de pesquisador de sua própria prática e de sua ação educativa, 

apenas assim, haverá um preparo ético e pedagógico quanto ao ensino da 

temática racial.  

Outro descumprimento em relação ao Plano é a constatação de que a 

história dos negros tem sido contada exclusivamente através da escravidão, 

como verbalmente expresso em “quais são nossas raízes históricas e como a 

sociedade foi se desenvolvendo a partir disto”. O Plano, entretanto, não propõe 

ocultar a escravidão, mas negar o reducionismo que a identidade negra foi 

submetida. Dessa forma, a inclusão das contribuições histórico-culturais dos 

povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das de raiz africana e 

europeia dizem respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se 

enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica 

(MEC, SECADI, 2006). Para alcançar a proposta do Plano, Rocha (2011) 

enfatiza que a escola deve priorizar uma visão positiva da diversidade étnico-

racial através do respeito mútuo entre alunos e educadores e do uso do diálogo 

como instrumento de inclusão e interação entre sujeitos socioculturais. Nesse 

sentindo, a escola terá que romper com o silenciamento no que tange as 

desigualdades raciais e a perpetuação do racismo, considerando as 

características do racismo brasileiro.  

Ademais, há outro relato que demonstra descumprimento em relação as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação para as Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que é 

“me lembro de alguns trechos de autores que eu sei que são negros, mas aí 

depende do professor falar para a turma, evidenciar que se trata de um autor 

negro”. Infere-se que o material didático não tem sido apresentado aos alunos 

com a partir da recomendação sobre a inserção do protagonismo negro e da 

valorização do conhecimento cultural e científico dos povos africanos e afro-

brasileiros. Ademais, uma das ações principais para o Ensino Fundamental, de 

acordo com o Plano (2006) é abordar a temática étnico-racial durante todo o ano 



120 
 

letivo, prestigiando os saberes comunitários e a oralidade, diferentemente de “só 

porque tem que ter, sabe? ”, como surgiu na categoria acima.  

Afirma-se que mesmo que os processos de ensino e aprendizagem sejam 

criados a partir da relação entre aluno e professor, ela também é promovida a 

partir de recursos didáticos apropriados. Nessa direção, Rocha (2011) 

argumenta que os materiais didáticos e os rituais pedagógicos devem expressar 

nas produções escolares o retrato da pluralidade étnico-cultural da sociedade 

brasileira, representando positivamente os estudantes negros, suas famílias, 

culturas e conhecimentos acumulados ao longo de sua historicidade e 

descendência. Assim como esses mesmos materiais devem permitir uma leitura 

crítica de mundo para que os alunos, como um todo, aprendam sobre a 

existência de preconceitos e ou estereótipos de inferiorização do povo negro, 

buscando propostas de transformação social, econômica, política e cultural.  

Notou-se, a partir das Categorias que as recomendações do Plano, de 

maneira geral, estão em déficit nesta escola investigada. Contudo, essas 

recomendações teriam o objetivo de fortalecer os negros e despertar entre os 

brancos a consciência negra. Entre os negros, a proposta de um currículo 

vinculado à realidade escolar e a consciência negra poderão oferecer 

conhecimentos e segurança para orgulharem-se da sua origem africana; para os 

brancos, poderão permitir que identifiquem as influências, a contribuição, a 

participação e a importância da história e da cultura dos negros no seu jeito de 

ser, viver, de se relacionar com as outras pessoas, notadamente as negras 

(MEC, SECADI, 2006).  

Evidencia-se que o objetivo último do Ensino da História e Cultura Afro-

brasileira e Africana nas escolas brasileiras é afirmação dos direitos, juntamente 

com a ampliação da cidadania (ROCHA, 2011). Pontua-se que nessa escola, a 

ausência da implementação das recomendações se traduz em impedimento da 

afirmação dos direitos dos negros brasileiros, resultando no não reconhecimento 

da cidadania de mais da metade da população. 

 

5.3 EIXO 3: SÍNTESE COMPARATIVA DAS ENTREVISTAS 

 As entrevistas buscaram identificar a quantidade de informações que os 

professores e o coordenador pedagógico obtinham das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da 



121 
 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e também quais são as ações 

antirracistas proporcionadas por uma escola estadual. Nesse tópico, apresenta-

se a análise das entrevistas, mas com o foco no interesse apresentado.  

 Na tabela a seguir, é possível conhecer o perfil dos professores 

entrevistados com sigilo em relação ao nome. Todos professores atuam nos 

anos finais do ensino fundamental na escola estadual investigada. 

  

FORMAÇÃO e ATUAÇÃO IDADE GÊNERO COR 

AUTODECLARADA 

Ensino Superior em História. 

Atua na rede pública de ensino 

como professora de História 

Brasileira. 

52 F Branca 

Ensino Superior em Artes Visuais 

- bacharel e licenciatura), com 

pós-graduação em artes plásticas 

e pós graduação em arte afro-

descente e indígena. 

Atua na rede pública de ensino 

como professora de Educação 

Artística.                    

42 F Branca 

Ensino Superior em Letras e em 

Pedagogia.  

Mestrado em Literatura. 

Atua na rede pública de ensino 

como professora de Língua 

Portuguesa, responsável pelas 

disciplinas de Literatura e 

Gramática. 

32 F Branca 

Ensino Superior em Matemática e 

em Pedagogia.  

40 F Branca 
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Atua na rede pública de ensino 

como professora de Tecnologia e 

Projeto de Vida.  

 

 A síntese a seguir foi realizada no decorrer da análise, favorecendo 

identificar o nível de informação dos professores sobre a Lei 10.639, o racismo 

brasileiro e as relações étnico-raciais, engendrando novas discussões e 

percepções da realidade escolar:  

 Dos 4 professores entrevistados, 3 responderam não ter 

participado, até o momento, de cursos de formação continuada 

sobre as questões étnico-raciais. 

 Dos 4 professores entrevistados, 4 responderam não ter sido 

apoiado pelo coordenador pedagógico no que tange aos estudos 

desta temática.  

 Dos 4 professores entrevistados, 3 responderam que nunca 

participaram de projetos sobre essa temática. 

 Dos 4 professores entrevistados, 3 responderam que sabiam da 

existência da Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana, mas nenhum deles realizou a leitura ou 

estudo deste documento.  

 Dos 4 professores entrevistados, 4 responderam que a escola não 

promovia eventos que favorecessem vivenciar a cultura negra. 

 Dos 4 professores entrevistados, 3 afirmaram que nunca havia feito 

projeto / atividades relacionado ao dia da consciência negra. 

 Dos 4 professores entrevistados, 4 reconheceram a ausência do 

protagonismo negro no material didático 

 Dos 4 professores, 3 reconheceram que não buscam materiais 

paradidáticos para trabalhar o tema racial em sala de aula. Nenhum 

deles citou o uso da própria biblioteca da escola. 

 Dos 4 professores entrevistados, 3 reconheceram que a temática 

étnico-racial não está no currículo oficial da escola.  

 Dos 4 professores entrevistados, 4 afirmaram que não discutem 

política associada a questão étnico-racial em sala de aula.  
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Ressalta-se, ainda, que uma das agentes de organização responsável 

pela orientação dos alunos dos anos finais do ensino fundamental afirmou que 

até o momento não realizou nenhum curso de formação dentro da temática 

étnico-racial, mas que desde que passou no concurso público, participou de um 

único curso, o qual estava voltado para o aprendizado de suas funções na 

escola. Destaca-se a fala registrada no Diário de campo: “_não, raramente 

somos convidados para os cursos. Não, nunca fiz curso sobre racismo, mas aqui 

não tem disso, não”. Pontua-se que a formação continuada não pode ser 

pensada exclusivamente para professores, já que o racismo não ocorre 

exclusivamente em sala de aula.  

Sobre o preparo da comunidade escolar, afirma-se que há uma série de 

exigências legais direcionadas para a rede privada e pública de ensino, contidas 

nas Leis n° 10.639/03 e uma delas, exposta no Plano de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, determina que 

as unidades de ensino estimulem os estudos sobre as relações étnico-raciais 

desde gestores até funcionários de apoio. 

E em relação ao baixo conhecimento dos professores no que tange o 

estudo das relações étnico-raciais, considera-se que apenas o acréscimo de 

novos conteúdos não seria relevante, pois sem a formação adequada, os 

docentes não alcançariam o que é solicitado a partir da alteração da Lei 

9.394/1996, já que esta determina que a comunidade escolar repense as 

relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, 

condições oferecidas para aprendizagem e os objetivos da educação oferecida 

pela escola. Rocha (2011) declara que uma escola que contemple uma 

educação antirracista deve orientar e estimular os seus profissionais no que se 

refere ao reconhecimento da função social da escola e do reflexo da atuação 

docente na vida da comunidade em que atua.  

A autora acrescenta que o processo educacional democrático estabelece 

conexões entre postulações pedagógicas contemporâneas, características da 

fase do desenvolvimento em que se encontram os alunos dos anos finais do 

ensino fundamental e as marcas identitárias de seu grupo escolar. Para esse 

fim, é urgente que a escola conheça a sua comunidade, que é formada por 

alunos, professores e funcionários, reconhecendo suas histórias de vida, 
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identidade, ancestralidade e motivações para pertencer ao grupo, e a partir 

disso, agregue essas potencialidades e diversidades em um projeto político 

pedagógico, que seja inclusivo, étnico-racial e com vozes plurais.  

Com uma proposta de ensino democrática, o relacionamento entre os 

próprios alunos, entre alunos e professores e entre a comunidade escolar e a 

sociedade como um todo sofrerão mudanças significativamente positivas. Para 

Amartya Sen (2011) a democracia faz com que as pessoas se interessem pela 

vida dos demais, compreendendo o modo como outros vivem e suas 

dificuldades. Todavia, não basta garantir a existência de uma instituição mais 

democrática, o seu êxito depende dos padrões de comportamento real das 

pessoas e do funcionamento das interações sociais. Assim, destacam-se maior 

importância às atividades dos agentes humanos e das oportunidades oferecidas 

para as suas realizações concretas, como o acesso para uma participação civil 

e política. Nesta escola, os alunos não estão tendo oportunidades de 

aprenderem a exercer a cidadania, e consequentemente, não estão sendo 

incentivados a conhecerem seus direitos e deveres relativos a participação civil 

e política, dificultando mudanças de mentalidades e posterior transformação no 

campo social.  

 Ao analisar e comparar as respostas dos professores participantes, 

comprovou-se que eles não fazem uso da sala de leitura da escola. Apesar do 

acervo não ser extenso, especialmente no que tange a temática étnico-racial, há 

obras importantes e que contribuiriam substancialmente para o enriquecimento 

das aulas, para a construção de projetos pedagógicos e para a formação 

constante e atualizada do professor.   

 Retoma-se certas respostas na entrevista do coordenador pedagógico 

dos anos finais do ensino fundamental para contrapor com as respostas dos 

professores.  

 Sobre os professores já terem participado de cursos de formação 

continuada com a temática das relações étnico-raciais: “Sim, já participaram. 

Sempre tem”. Essa pesquisa não entrevistou os 60 professores desta escola, 

portanto, não há como inferir a veracidade da informação fornecida, no entanto, 

afirma-se que o professor de História Brasileira, Literatura e de Projeto de Vida 

dos anos finais do ensino fundamental nunca participaram de cursos com essa 

temática, sendo que História e Literatura são disciplinas destacadas pelas 
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Diretrizes. À vista disso, afirma-se que já que “sempre tem” cursos de formação 

com a temática das relações étnico-raciais, a coordenação pedagógica, 

juntamente com o apoio da gestão escolar, poderia incentivar os professores 

responsáveis pelas disciplinas especificamente destacados em documento legal, 

a participarem.  

Outro questionamento da entrevista se referiu a uma das atribuições do 

coordenador pedagógico, que é sobre incentivar o estudo desta temática 

específica, e a resposta foi: “_Sim, sempre, os professores já sabem que eu 

incentivo essa temática e outras temáticas”. Novamente, não há como afirmar 

que essa escola não incentiva o estudo da temática étnico-racial, entretanto, 

afirma-se que os quatro professores participantes, e que são responsáveis pelo 

ciclo do ensino fundamental, negaram a presença do apoio pedagógico nesse 

quesito. 

Na entrevista, o coordenador pedagógico foi questionado sobre o papel 

da gestão escolar na implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. Expõe-se a resposta: “_Bom, a gestão, se for pensar 

lá na direção, na parte administrativa não tem nada a ver. Lá é administrativo, 

aqui pedagógico, cada um no seu canto, no seu espaço de trabalho, agora, aqui 

sim, pode ser feito algo”. Declara-se que toda a comunidade escolar, incluindo a 

direção é responsável pela implementação das Diretrizes. Afirma-se, portanto, 

um descumprimento em relação ao Plano de Implementação. Na continuidade 

da resposta do coordenador, ele acrescentou uma justificativa, que seria: “Nós 

podemos sim intensificar o trabalho, mas tudo depende da resposta dos alunos. 

Já tivemos projetos que nenhum aluno se inscreveu, como os de teatro”. 

 Indaga-se o porquê os alunos participariam de um projeto sobre relações 

étnico-raciais, se o tema anteriormente nunca foi trabalhado? Se a temática for 

posta como um projeto escolar não integrado ao currículo de sala de aula, a 

reação dos alunos continuará sendo “_ por que eu tenho que ser o negro? ”, 

como surgiu na categoria 4 desse trabalho.  

Na investigação sobre os projetos relacionados à questão étnico-racial, o 

coordenador apresentou que: “_A professora do projeto de vida é quem mais 

aborda essa questão, principalmente étnica. Há o tema racial, mas a professora 

trabalha mais o conceito de etnia”. A professora em questão, em sua própria 
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entrevista, reconheceu que até o momento, não tinha realizado projetos étnico-

raciais, assim como não buscava materiais didáticos ou paradidáticos para usar 

no decorrer do ano letivo.  

E a docente que demonstrou maior conhecimento conceitual e também 

relatou um histórico de execução de projetos étnico-raciais, incorporando 

diferentes sujeitos históricos, não foi citada pelo coordenador pedagógico, que é 

a Professora de Artes. Contudo, desde a pandemia não tem sido desenvolvido 

projetos com propostas voltadas para as relações étnico-raciais. Ou seja, 

contando com a data da entrevista, afirma-se que há 20 meses os alunos desta 

escola não têm tido acesso a este estudo e ao que ele promove de positivo.  

Silva (2005) esclarece a relevância das aulas de educação artística, pois 

ela gera um espaço de reconhecimento da África como uma das matrizes 

legítimas da cultura humana e da brasileira. A autora esclarece que a arte 

abstrata, referente ao período de arte moderna, foi aceita no Ocidente como 

inovação artística, enquanto há séculos, ela estava presente em toda a 

expressão da arte negro-africana, como em indumentária, utensílios, mobiliário, 

habitação, máscaras, esculturas, pinturas, tatuagens, desenhos, tecidos, 

artesanatos e ademais. E para além de ensinar sobre formas artísticas 

específicas e impedir a reprodução das diversas formas de negação da cultura 

negra, o contato com as artes favorece a promoção de conteúdos relativos a 

valores, normas e atitudes. Contudo, a autora adverte que os educadores 

deverão estar atentos para não reproduzirem a ideia de que a arte africana é 

ingênua ou primitiva. 

No caso da professora de educação artística entrevistada, sinaliza-se que 

embora ela tenha demonstrado interesse pela Cultura e Arte Africana e Afro-

brasileira, com afirmações positivas em relação a diversidade expressa nas Artes 

do mundo todo, ela também expressou preconceito racial, como se posicionar 

contra cotas nas universidades, reforçar o mito da democracia racial e ainda, 

culpabilizar o aluno negro pelo racismo sofrido. E por isso, afirma-se a 

necessidade de maior atenção em relação a como vem ocorrendo a formação 

continuada de professores, quais materiais e discussões eles têm acesso e 

também o quanto os cursos estão voltados para a promoção da mudança de 

mentalidades ou se eles oferecem meramente um aglomerado de informações. 
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Nesse aspecto, há de se discutir a quantidade de formações continuadas 

oferecidas e também a qualidade do conteúdo.  

Como pontua Ribeiro (2020), a partir do momento em que se compreende 

que o racismo é um sistema estrutural, admite-se que não há como não ser 

racista, mas há como reconhecer e buscar caminhos para a reparação, como 

incentivar ações afirmativas, dentre elas, as Cotas nas universidades ou ainda, 

se perceber como um ator social importante no cumprimento da Lei nº 10.639/03.  

E ainda, em relação ao projeto político pedagógico, investigou-se a 

inclusão do tema de interesse. Apresenta-se a resposta: “Olha, estou pensando, 

mas acho que não. Não, não temos uma parte especifica do PPP falando sobre 

esse tema, eu acho que nem cita. Mas falamos muito disso no planejamento das 

aulas, na hora do planejamento eu sei que há a entrada do tema étnico-racial”. 

Ressalta-se que se o projeto político pedagógico desta unidade de ensino se 

mantem dentro de uma base hegemônica, eurocêntrica e não vinculada à 

realidade brasileira, dificilmente haverá uma abertura no planejamento de aulas 

para a inserção da temática étnico-racial.  

Finalmente, expõe-se a contradição entre a solicitação do documento 

“Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais” da 

SECAD, publicada em 2006 e a não abertura desta escola no que se refere ao 

diálogo com a comunidade. Foi questionado ao coordenador pedagógico se a 

escola recebe a colaboração da comunidade em que está inserida para tratar a 

temática étnico-racial e também se havia algum canal de comunicação entre a 

escola e os estudiosos sobre o tema, ou ainda, integrantes de movimentos 

sociais. A resposta na íntegra: “_ não, isso eu via na escola da periferia. Mas 

nem acho que seria pela localização, eu acho que é mais por uma resistência da 

classe média. Nós não temos a participação do movimento negro aqui, mas eu 

tinha esse contato diário na escola da periferia. Aqui é fechado, é por causa da 

classe, como te falei, tudo deixa os pais constrangidos e nós temos que 

descontruir o tempo todo com esses pais, mas ainda não há esse apoio da 

comunidade, não”.  

Em contrapartida, o documento da SECAD afirma a importância do 

vínculo intencional das escolas com os movimentos negros e com os grupos 

sociais e culturais da região em que a escola está localizada, buscando diálogos 

efetivos e trocas de experiências. Com essas e outras ações antirracistas, os 
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alunos do ensino fundamental se sentirão também responsáveis em buscar 

conhecimentos sobre a historicidade das relações raciais no Brasil, interferindo 

no fomento de postura política nos processos sociais. Diante as contradições, 

afirma-se que essa escola não tem acumulado conhecimento sobre a 

importância da cultura negra, e tampouco favorecido atitudes antirracistas.  

 

5.4 EIXO 4: PESQUISA INTERVENÇÃO 
 

Nesta pesquisa de campo com o uso de entrevista estruturada, verificou-

se que esse instrumento estimulou atenção por parte dos docentes participantes 

no que tange à Educação das Relações Étnico-Raciais e favoreceu a reflexão 

destes, assim como o reconhecimento – em alguns momentos – da necessidade 

de maior conhecimento sobre a população brasileira e a educação básica 

oferecida a ela.  

Para a construção desse subtópico, foram selecionadas partes das 

entrevistas com diferentes participantes e em seguida, apresenta-se uma 

discussão.  

Entrevistas 

“Conheço o Dia da Consciência Negra. Sei alguma coisa sobre o 13 de maio 

também, já escutei. Agora esse da Eliminação, dia 21 né? Nossa que 

interessante, é sobre a eliminação do racismo? Muito bom saber disso, vou 

querer saber muito mais” [Professor de História Brasileira, anos finais do 

ensino fundamental].  

“Pensando bem, precisamos melhorar muito essa representação do 

protagonismo negro. Nossa...protagonismo, é mesmo hein? Que interessante 

essa palavra / Eu quero saber disso aí, do protagonismo negro” [Professor de 

História Brasileira, anos finais do ensino fundamental].  

“Olha, eu não me lembro de nenhum projeto de divulgação de biografias negras. 

Seria importante, hein? Trazer para a escola essas biografias...” [Professor de 

História Brasileira, anos finais do ensino fundamental]. 

Sobre a divulgação de biografias negras: “Não tem. Nem no material e nem 

projetos. Mas eu gostei, eu apresentaria os heróis negros da arte, por 

exemplo” [Professor de Educação Artística, anos finais do ensino fundamental]. 
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Sobre o papel do professor de literatura na educação antirracista: “Mas eu vou 

querer saber mais sobre isso, porque tem pouco no material (refere-se ao 

didático, próprio da escola), mas tem muitos materiais ricos sobre isso...” 

[Professor de literatura dos anos finais do ensino fundamental]. 

 

“Eu não vi esse projeto em nenhuma escola. Eu gostei muito, eu acho que é uma 

proposta que os alunos iriam se interessar muito, biografias...gostei e vou 

pesquisar mais sobre como podemos fazer isso aqui” [Professor Projeto de 

Vida, anos finais do ensino fundamental]. 

“Temos 60 professores nessa escola, apenas 5 são negros. Olha só, eu contei 

no dedo. Nossa, eu ainda não tinha pensado nisso” [Coordenador 

Pedagógico, anos finais do ensino fundamental / Entrevista]. 

 No decorrer das entrevistas ocorreu a oportunidade de os participantes 

pensarem em questões, que apesar de presentes no cotidiano escolar, não são 

refletidas, debatidas e tratadas como parte do processo de escolarização, como 

a Educação das relações étnico-raciais. Além disso, como a formação da 

estrutura da entrevista foi influenciada pelo o que é solicitado pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, oportunizou-se um 

primeiro momento de conhecimento ou discussão sobre as demandas deste 

documento.  

 Com base nas respostas das entrevistas e considerando os momentos 

em que os participantes demonstraram ter ficado impactados com a informação, 

propõe-se um maior investimento na formação de professores em dois aspectos 

principais: a) O protagonismo negro e o significado de atuar em prol deste 

protagonismo em todos os ciclos escolares b) A história das lutas sociais e da 

resistência do povo negro. Sabe-se que nenhuma população deve ser reduzida 

a sua história de luta, mas os professores não demonstraram conhecimento em 

relação a datas importantes e que poderiam ser pontos de partidas para projetos 

pedagógicos multidisciplinares ou interdisciplinares.  

 Mocelin e Grossi (2020), discutem que as escolas e as universidades não 

podem mais lateralizar a questão racial e deslocar a sua discussão 

exclusivamente para o dia da consciência negra (20 de novembro), mas que 
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devem transversalizar a temática das relações étnico-raciais ao longo do ano 

letivo.  

O termo transversalizar significa incluir diferentes atores, contextos e 

coletivos (PEDROSO e VIEIRA, 2009). Os déficits dos currículos escolares, 

como a exclusão de sujeitos de direitos não brancos na história da formação 

brasileira, perpetuam a perspectiva da segregação socioespacial e opressão. 

Nesse sentido, cita-se as palavras de Mocelin e Grossi (p. 235, 2020): “O 

protagonismo negro é, assim, pressuposto e condição sine qua non para uma 

educação antirracismo”. Ainda que as escolas não sejam as únicas responsáveis 

pela luta antirracista, a mudança de mentalidade em relação ao lugar atribuído a 

população negra no Brasil e no mundo passa inevitavelmente pela educação. 

Destaca-se que a Lei 10.639/03, objetiva reverter a representação 

negativa dos negros ao resgatar a sua história, combatendo a discriminação e o 

racismo (MIRANDA, 2021), mas para alcançar esse objetivo, é necessário 

mostrar a história de um povo com o olhar do povo negro e não com o olhar do 

colonizador (MOCELIN e GROSSI, 2020), uma vez que este último ainda se faz 

presente em nossa história, sendo visível quando atentamo-nos para falas como 

“eu ainda não tinha pensado nisso” (Entrevista / Coordenador Pedagógico).  

Ademais, o próprio Plano de Implementação (2006), amplamente citado 

nesta pesquisa, dita que os conteúdos das formações de professores - que 

ocorrem por meio da graduação, extensão, aperfeiçoamento e especialização – 

devem se direcionar para a reestruturação curricular e para incorporação da 

temática no projeto político pedagógico das escolas, assim como os materiais 

didáticos e paradidáticos devem incluir questões nacionais e regionais. Portanto, 

também se sugere que a formação de professores os ensinem a buscar 

informações sobre a história do Movimento Negro em sua região, além de 

incentivar o acompanhamento de suas atividades, proporcionando constante 

atualização e aprendizado sobre a temática racial. Assim, os professores não 

dependerão exclusivamente dos materiais fornecidos pelo sistema de ensino, 

oposto a isso, terão a sua capacidade de reflexão crítica ampliada até mesmo 

em relação ao material didático fornecido pelo Sistema.  

Por último, afirma-se a necessidade de outras pesquisas empíricas, não 

apenas para conhecer a realidade escolar no que tange ao tema étnico-racial, 
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mas para fomentar processos de mentalidades antirracistas nos atores da 

comunidade escolar.  

 

5.5 EIXO 5 – OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

 A observação participante e o diário de campo favoreceram o contato da 

pesquisadora com o universo escolar e suas vicissitudes. Dessa forma, mesmo 

que as questões étnico-raciais tenham sido centrais durante a coleta de dados, 

outras temáticas surgiram e serão apresentadas, mas apenas com o objetivo de 

expô-las, visto que são dados do campo de pesquisa. Assume-se que alguns 

destes temas estão correlacionados ao racismo, como a violência de gênero, 

que impõe as mulheres negras uma ampliação de sua marginalização e maior 

dificuldade em ser percebida como cidadã de direitos, no entanto, o projeto de 

pesquisa não abarcou o conceito de interseccionalidade.  

Adiciona-se que como a pesquisa ocorreu juntamente com a pandemia 

por Covid-19, as vivencias da comunidade escolar com o adoecimento coletivo 

surgiram nos registros do diário de campo.  

E embora não seja o foco da pesquisa, é interessante a reflexão sobre 

como as famílias enfrentaram e estão enfrentando a pandemia e suas 

consequências. E também como isso tem sido identificado e acolhido pelo 

contexto escolar, mobilizando desde apoios extras a preconceitos, os quais 

muitas vezes expressam ausência de conhecimento em relação as condições de 

vida dos alunos. Para que essas falas denunciadoras das situações de violência 

no contexto escolar não se tornem vazias, compartilha-se após cada registro do 

Diário de Campo, a reflexão correspondente, a qual foi escrita conjuntamente. 

 Outros temas: 

“Temos de tudo aqui. Do mais pobre ao mais rico. Aqueles que viajam para o 

exterior nas férias e aqueles que correram atrás de cesta básica durante a 

pandemia porque a situação se agravou”. Notei um tom alegre nesta fala, o que 

me fez pensar na romantização da desigualdade, provavelmente como uma 

estratégia para mantê-la [Secretária e pesquisadora / Diário de campo].  

 “Dois professores estavam conversando com a vice-diretora na sala de 

professores. Eles falavam sobre a negligência de alguns pais na pandemia, pois 

não acompanharam as atividades escolares de seus filhos, e como 



132 
 

consequência, alguns alunos permaneceram o semestre inteiro sem entregar 

nada aos professores. Em seguida, comentaram sobre a vaquinha que precisava 

ser organizada imediatamente para a coroa de flores de um aluno do ensino 

fundamental que perdeu a mãe por COVID-19”. Ao escutar esses dois fatos 

“alunos não entregam atividades” e “aluno que perdeu a mãe” seguidamente, 

senti uma estranheza por perceber que o grupo de interlocutores não se 

sensibilizaram pelas descobertas das diferentes dificuldades que os alunos 

estão vivenciando com a pandemia, trazendo como consequência o não 

acompanhamento dos pais e à não execução de atividades pedagógicas por 

parte dos alunos [Sala de professores / Diário de campo].  

“Queixou-se pela redução do contato na pandemia e alegou sentir muita falta, 

pois alguns alunos costumavam fugir da aula – dizendo que iam ao banheiro – 

para ficarem um pouco com ela, conversando e descansando da aula. Ela sabia 

que não podia permitir, mas as vezes, gostava de escutar os alunos e deixava 

um pouquinho”. A gestão escolar não tem usado todos os seus recursos para 

alcançar os seus alunos, isto é dito porque acolhimento do funcionário é algo 

“escondido”, enquanto poderia ser uma potência a mais da escola [Merendeira / 

Diário e campo]. 

“Alunos mais vulneráveis economicamente tiveram maior dificuldade na 

pandemia para prosseguirem os estudos, especialmente em 2020, que não 

podíamos trazê-los na escola. A questão de ter internet influencia, mas alguns, 

mesmo com internet não tinham aparelho bom ou não tinham um cômodo da 

casa em que pudessem ficar sem barulho. Temos alunos de classe social mais 

baixa que tem uma casa com dois cômodos e vários irmãos. Eu sempre falo pros 

alunos essa questão e que não existe meritocracia e que temos que ter cuidado 

com a meritocracia da pandemia, ou seja, achar que só estudou na pandemia 

aquele aluno esforçado, sabe? Nossa, eu falo tanto sobre isso com eles, da 

meritocracia” / Fazemos busca ativa por telefone. Nesse período, descobrimos 

muitas coisas, como alunos que não tinham telefone e deixaram na ficha o 

telefone do vizinho ou do patrão e através dessas pessoas, descobrimos alguns 

alunos que eram mais vulneráveis e que não estavam entrando nas aulas online 

porque não tinham condição. Quando percebemos isso, começamos a falar para 

os alunos que a dignidade da vida humana deveria estar presente em todas as 
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situações, principalmente na pandemia, e falamos sobre a dignidade 

independente de classe social. Quando pudemos receber os 33%, no começo 

do ano, chamamos primeiro os mais vulneráveis. Foi necessário que 

passássemos por uma pandemia para que minimamente a escola coletasse 

dados sobre a vulnerabilidade social de seus alunos? E após a pandemia, 

voltaremos a ignorar esses fatos e excluir as demandas sociais do projeto político 

pedagógico? [Coordenador dos anos finais do ensino fundamental / Entrevista]. 

“Eles perguntam se podem repetir a merenda, eu sempre falo pra comerem tudo 

que tem, tudo que mandaram, mas aqui é muito raro aluno que não tem comida 

em casa....até tem...,mas é raro”. Após alguns dias na escola, percebi que não 

podemos afirmar que é “raro”. Esse dado deveria ser melhor investigado e 

sistematizado. A gestão escolar não conhece seus alunos, o que interfere 

diretamente no projeto político pedagógico [ Diretor de escolar e pesquisadora/ 

Diário de campo]. 

Sobre o bullying ou racismo na escola: “O aluno respondeu que antes da 

pandemia tinha muito, “muito mesmo” (sic), mas que percebeu que as pessoas 

voltaram diferentes para a escola. O aluno levantou a hipótese de que colegas 

de classe perderam familiares e que esses mesmos colegas, que antes eram 

agressores do bullying, hoje estão diferentes, com mais respeito. E que por isso, 

está vendo pouco o bullying na escola”. A visão desse aluno sobre o “antes” da 

pandemia e o “depois” é muito interessante, mas teria que ter uma pesquisa 

específica para conhecer melhor esse dado [Aluno dos anos finais do ensino 

fundamental e pesquisadora / Diário de campo]. 

“O aluno mora com a mãe, pai e uma irmã de 17 anos. O pai não está 

conseguindo trabalho na pandemia, ele vive de “bicos” (sic). Muitas famílias 

tiveram perdas econômicas significativas nesta pandemia, mas a escola não 

sistematizou esses dados, dificultando sinalizar o recorte racial [Aluno do ensino 

fundamental anos finais e pesquisadora / Diário de campo]. 

“Uma aluna me chamou e explicou que a sua professora era “seletista”. 

Perguntei o que era isso e ela respondeu que seletista era quem selecionava 

pessoas e que no caso da professora, ela selecionava alunos para gostar e 

outros para não gostar. Sua expressão ficou triste e ela me disse que passou por 
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muitas dificuldades na pandemia, que não conseguiu estudar ou acompanhar as 

aulas. E que agora, está muito difícil entender tudo e que a professora só gosta 

dos inteligentes e que por isso, ela está sempre levando broncas. Observou-se 

a queda do desempenho escolar dos alunos, seguidos de culpabilização e 

vergonha. Esses fenômenos não são novos na escola, visto que a escola sempre 

fomentou a competitividade entre alunos, mas com a pandemia, tivemos um 

agravamento deste fenômeno e não uma sensibilização, pelo menos na sala de 

aula desta professora [Aluna dos anos finais do ensino fundamental e 

pesquisadora / Diário de campo].  

“Uma aluna me relatou que os meninos estão classificando as meninas entre 

“gordas” e “magras” e que as gordas passam a ser chamadas de gordinhas. 

Argumentou que falar do corpo é um tipo de bullying e ele só acontece com 

meninas”. A estética feminina enquanto alvo de classificações sociais, 

incentivando que desde cedo as meninas se preocupem com seu peso e 

medidas, sofrendo punições caso não se enquadrem [Aluna dos anos finais do 

ensino fundamental e pesquisadora / Diário de campo]. 

“O aluno me respondeu que não tem celular e nem computador e que ficou mais 

de um ano sem fazer nenhuma atividade, sem aprender nada. No olhar, 

demonstrou muita tristeza e cruzou os braços. Em seguida, comentou que agora 

sente um buraco nas aulas e que está muito difícil acompanhar as matérias com 

esse buraco. Ele pulou do 6º ano direto para o 8º, não viu nada do 7º. Relatou 

“estar perdido”. Eu, particularmente, não encontrei ações específicas por parte 

da equipe escolar para subsidiar esses alunos que não conseguiram estudar 

durante o ensino exclusivamente remoto [Aluno dos anos finais do ensino 

fundamental e pesquisadora / Diário de campo]. 

“Um grupo de alunos do 8º ano me chamou e me convidou para entrar na sala 

de aula e ficar com eles até o professor chegar. A essa altura, todos os alunos 

já me chamavam de “pesquisadora”, mas sentia como carinho e recepção. Eles 

me perguntam sobre a minha pesquisa e eu verbalizei apenas “racismo”. Uma 

aluna me disse que racismo, naquela escola, tinham poucos casos, mas que se 

eu quisesse estudar machismo, a minha pesquisa seria um sucesso. Em 

seguida, apontou para um aluno e disse que ele não gostava de mulheres com 
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pelos. Todos deram gargalhadas, mas depois que a euforia diminuiu, duas 

alunas se aproximaram e se queixaram que o machismo era muito intenso 

naquela escola, que era difícil estudar ali, pois as meninas não podiam fazer 

nada, falar nada, já que os meninos não respeitavam”. Observa-se que a 

violência de gênero é um fenômeno comum nesta escola e que precisaria de 

uma pesquisa específica para compreender melhor os dados [Grupo de alunos 

e pesquisadora / Diário de campo]. 

“Um professor se aproximou de mim e perguntou “ _ Você é a menina do racismo, 

né? ”. Eu devo ter feito uma expressão indicativa de interrogação, pois 

rapidamente ele se explicou. Comentou que sabia que eu havia falado com uma 

professora e feito uma entrevista sobre isso. Em seguida, verbalizou que achou 

o tema da minha pesquisa muito interessante porque a sua namorada era 

assistente social. O comentário me causou um mal-estar, já que a minha 

inferência foi que o professor havia sinalizado que há assuntos de mulher, que 

interessam apenas a elas por serem mulheres” [Professor de matemática e 

pesquisadora / Diário de campo]. 

“Em outro momento, o mesmo professor se aproximou de mim e afirmou que o 

8º ano C era a turma “com mais problemas”. Sinalizei com gestos que eu poderia 

escutar sobre. Ele justificou que lá tem “muitas lésbicas” (sic). Esse tema o 

recordou de um dos alunos desta turma que foi apresentado como “ _ Um aluno 

com jeito de homossexual e que o pai bebe muito e fala verdades pra ele, a 

verdade é que ele é desse jeito né, homossexual”. Na minha interpretação, o 

professor se aliou ao agressor, concordando com ele, enquanto me relatava o 

caso [Professor de matemática e pesquisadora / Diário de campo]. 

“_ você está sabendo? Com essa frase, o diretor iniciou um diálogo comigo na 

sala de professores. Me contou que há uma aluna no 8º ano que iniciou o 

processo de mudança de gênero, pois se identifica com o gênero masculino. Em 

seguida, explicou que a mãe deste aluno está presa e que a mesma já passou 

por vários familiares e que no momento, está morando com um dos ex 

namorados de sua mãe. Diante essa situação, que foi nomeada pelo diretor 

como “enorme vulnerabilidade”, a decisão da comunidade escolar foi não exigir 

atividades de estudos, como ter rotina, realização de tarefas de casa e nem 
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mesmo levar o material necessário para a escola. Ao final desta exposição, o 

diretor afirmou que não tem jeito de exigir nada de alguém com tantos problemas 

e que agora sofrerá vários preconceitos pelo processo de mudança de gênero”. 

A maneira como a escola lidou com a situação, me fez indagar quais são as 

crenças da escola em relação ao seu papel na sociedade e como eles chegaram 

à conclusão que diante o sofrimento do aluno, a única solução era não estudar 

mais, mesmo frequentando fisicamente a escola [Diretor de escola e 

pesquisadora / Diário de campo]. 

“Durante os intervalos, escutei diversas vezes o termo “viadão” ou “travecão”. 

Estes termos aconteceram em diversos momentos e entre diferentes alunos, 

mas causava uma reação maior quando meninos chamavam as meninas de 

“travecão”, pois elas verbalizavam que não aceitavam esse tratamento, gerando 

risadas nos grupos de meninos. Em nenhum momento, observei a intervenção 

de membros da escola”. A escola tem escolhido a omissão em diversas 

situações [Diário de campo]. 

“Dois alunos, um menino e uma menina, alunos da escola e possíveis 

namorados estavam subindo a rua de mãos dadas. Um aluno, na calçada oposta 

gritou para o menino “_ vai pro batedouro? ”. A menina gritou de volta “ _ está 

me chamando de puta? Eu não sou puta”. A menina atravessou a rua e se 

direcionou para um grupo de alunos, mas eles recuaram fisicamente 

demonstrando que não queriam continuar o diálogo. O casal voltou a dar as 

mãos e foram embora”.  A porta da escola se tornou um local livre, que não é da 

responsabilidade de ninguém. Ao perceber isso, as observações na porta da 

escola se tornaram angustiantes para mim, com medo de que algo grave 

ocorresse com algum dos alunos. [Porta de entrada / Diário de campo]. 

“Fiquei um tempo na porta da sala de aula do 7º ano A, porque o professor ainda 

não havia chegado. Os alunos do 7º ano conversavam bastante entre si sobre 

“os casais da escola”, classificando-os em menina-feia-para-ele ou menina-

bonita-para-ele. Também citam o nome de algumas meninas e em seguida, 

todos riem, dando a entender que por algum critério interno do grupo, elas eram 

motivo de deboche”. Mais uma vez, o relacionamento entre os alunos foi 

determinado por concepções machistas e sexistas [Diário de campo].  
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“Bom...começando pela BNCC, ela excluiu tanta diversidade. Ela simplesmente 

eliminou aspectos da área da literatura que são essenciais para a formação 

humana. Foi o que te falei, agora sim restaram só livros de vestibular. Poemas? 

Eles aprendem a estruturar, não são estimulados a ler, a se mobilizar, se 

sensibilizarem por essa forma de arte...essa pobreza curricular foi reforçada pela 

última BNCC, há tanto para ser resgatado...me entristece. Quanto mais o tempo 

passa, menos a leitura tem valor”.  A verdadeira democracia não se sente 

ameaçada pela leitura e compartilhamento de livros, assim, questiona-se qual a 

intenção da Base Nacional Curricular ao diminuir o acesso à leitura [Professor 

de literatura nos anos finais do ensino fundamental / Entrevista]. 

“E como aqui a maioria é da classe média, eles não gostam quando falo de raça 

ou gênero nas reuniões. Mas eu acho que falar de ser ou não homossexual ainda 

é o tema de maior constrangimento, os pais não aceitam falar disso ainda”. Eu 

precisaria de outro foco de pesquisa para compreender a associação direta que 

foi feita “classe média não gosta de raça, gênero e de homossexuais”, mas 

reconheço que há um ponto de discussão importante na experiência do 

coordenador enquanto cumpre sua função [Coordenador dos anos finais do 

ensino fundamental / Entrevista]. 

 Diante da apresentação de outros temas que surgiram no decorrer da 

coleta de dados, propõe-se que a comunidade científica e o sistema educacional 

atentem-se para a variedade de violências que ocorrem dentro das escolas.  

Mesmo que a pesquisa tenha sido feita em uma única escola, não se pode 

afirmar que são fenômenos exclusivos a ela. Justifica-se que as violências 

identificadas dentro desta escola estão presentes na estrutura da sociedade 

brasileira e que grupos de interesse se beneficiam delas, uma vez que estas 

ajudam na manutenção do mito do Desenvolvimento Econômico, como 

conceitua Furtado (1974). Portanto, para se pensar em propostas políticas 

educacionais há de se incluir diferentes vozes, as quais partiriam de uma 

diversidade de lugares e experiências. E com isso, a base avaliatória de políticas 

públicas ocorreria pautada no debate público e na averiguação crítica, mesmo 

que haja maior dificuldade em chegar a um consenso, pois o exercício da 

escolha social a partir de maior apoio público, superaria a tendência dos 
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governantes de tomar decisões baseadas, exclusivamente, no aumento de 

renda real (SEN, 2010).  

5.6 EIXO 6 – EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTICO-RACIAIS E O 

DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE.  

Nesse eixo, apresenta-se a triangulação dos dados expostos com a 

finalidade de promover uma discussão dos resultados obtidos nesta investigação 

empírica e o referencial teórico que embasou a pesquisa. 

Nas cenas de 01 a 06, pontua-se atuações racistas e naturalizadas, visto 

que não foi observado intervenções por parte da equipe escolar ou de alunos, 

com maior nível de conhecimento sobre as Relações Étnico-Raciais. Em relação 

aos alunos negros eles buscam estratégias para evitar a violência, à qual é 

provável devido aos estigmas e estereótipos inferiorizantes e também ao lugar 

em que esperam – e impõem – que eles ocupem: o lugar do fracasso e da 

pobreza. Nesse contexto, evidenciou-se a perpetuação do eu-outro, em que o 

EU, enquanto homem branco e tomado por valores eurocêntricos, sem grande 

esforço ocupa posições privilegiadas, e o OUTRO, com grande esforço para 

sobreviver, mantem-se às margens da sociedade. No caso desta escola, que 

está em um bairro de classe média, infere-se que mesmo que as margens não 

vivam com privações de necessidades físicas, há privações simbólicas e 

identitárias, que são fundamentais para a construção de uma história pessoal, 

para o reconhecimento da história da humanidade e ainda, para a formação e 

manutenção de uma vida digna, equitativa e com saúde mental.  

Ao se distanciar do crescimento econômico e no estímulo de uma 

educação voltada para o lucro de certos grupos, pontua-se a relevância do 

sistema de ensino reconhecer as diferentes privações que os seres humanos 

estão submetidos no Brasil, em especial os grupos étnicos não brancos. Sen 

(2010) afirma que o desenvolvimento deverá estar relacionado, primeiramente, 

a melhora da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos como agentes 

livres, e nesse aspecto, a educação tem um papel determinante, pois ela é um 

espaço de aproveitamento das capacidades humanas, além dela ser capaz de 

criar as condições nas quais os indivíduos tenham oportunidades reais de julgar 

o tipo de vida que gostariam de conduzir e que com justiça valorizam, opondo-

se ao ajustamento psicológico frente a imposição a viver uma vida indigna. 
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 Dentro dessa lógica, um dos objetivos dos dispositivos sociais, como o 

sistema de ensino, é a expansão das liberdades individuais. Estas são relevantes 

na ótica da desigualdade, já que a diversidade é aceita e acolhida como um valor 

positivo e que deve ser levado em consideração em um projeto de 

desenvolvimento, pois é a partir da liberdade de se ter uma vida digna, com 

ações e decisões que se têm razão em escolher, com oportunidades reais e 

acesso à justiça, que toda a expressão da diversidade humana - que abarca 

gênero, classe, etnia e cor – é incluída na avaliação do desenvolvimento 

humano. No entanto, de antemão, há de se reconhecer que no mundo em que 

vivemos, as pessoas têm liberdades desiguais, influenciando na sua capacidade 

de realização e de participação civil e política. Nesse cenário, o racismo e os 

papeis impostos dentro das Relações Étnico-raciais são percebidos como 

reprodutores e mantenedores de privações, trazendo vantagens para grupos que 

se beneficiam das liberdades desiguais.  

 Notou-se também na importância de observar os corpos e suas 

mensagens, incluindo o “jogo do corpo” da violência racial, em que alunos 

brancos determinam e reproduzem o seu papel de opressão e agressão. E por 

outro lado, o quanto alguns alunos negros também, através do destaque para os 

seus cabelos, demonstraram no cotidiano escolar, uma história de luta, 

resistência e (re) existência.  

Nessa pesquisa, no entanto, não foi possível coletar dados sobre o nível 

de conhecimento dos alunos sobre a História e Cultura da África. Destaca-se 

como o ensino da História Brasileira se mostra como um pilar importante na 

desconstrução de papeis sociais racistas e também para a validação da luta dos 

povos afro-brasileiros. Silva (2005), argumenta sobre a importância de aprender 

sobre Africanidades Brasileiras, explicando que:  

“...estamos nos referindo às raízes da cultura brasileira que 

têm origem africana. Dizendo de outra forma, estamos, de 

um lado, nos referindo aos modos de ser, de viver, de 

organizar suas lutas, próprios dos negros brasileiros, e de 

outro lado, às marcas da cultura africana que, 

independentemente da origem étnica de cada brasileiro, 

fazem parte do seu dia-a-dia (p.157). 
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A autora aprofunda o motivo de os alunos terem acesso ao estudo das 

africanidades brasileiras. Primeiramente, é direito dos descentes africanos, 

assim como de todos os brasileiros, valorizar a sua identidade étnico-histórico-

cultural. O estudo das Africanidades significa, dentre vários ganhos possíveis, 

conhecer e compreender os trabalhos e criatividade dos africanos e de seus 

descendentes no Brasil, e de situar tais produções na construção da nação 

brasileira.  

Para a organização de uma estrutura didática, Silva (2005, p.159) 

apresenta uma variedade de objetivos para o estudo das Africanidades, que aqui 

são transcritas na íntegra devido a sua notoriedade: (a) valorizem igualmente as 

diferentes e diversificadas raízes das identidades dos distintos grupos que 

constituem o povo brasileiro; (b) busquem compreender e ensinem a respeitar 

diferentes modos de ser, viver, conviver e pensar; (c) discutam as relações 

étnicas, no Brasil, e analisem a perversidade da assim designada “democracia 

racial”; (d) encontrem formas de levar a refazer concepções relativas à 

população negra, forjadas com base em preconceitos, que subestimam sua 

capacidade de realizar e de participar da sociedade, material e intelectualmente; 

(e) identifiquem e ensinem a manusear fontes em que se encontram registros de 

como os descendentes de africanos vêm, nos quase 500 anos de Brasil, 

construindo suas vidas e sua história, no interior do seu grupo étnico e no 

convívio com outro grupos; (f) permitam aprender a respeitar as expressões 

culturais negras que, juntamente com outras de diferentes raízes étnicas, 

compõem a história e a vida de nosso país; (g) situem histórica e socialmente as 

produções de origem e/ou influência africana, no Brasil, e proponham 

instrumentos para que sejam analisadas e criticamente valorizadas. 

Para complementar, apresenta-se que Nussbaum (2019) defende que a 

cidadania global precisa das humanidades, e que o ensino da História é 

relevante para a formação de cidadãos capazes de questionarem sobre as 

diferenças de poder e de oportunidade, do lugar das minorias e dos méritos e 

das diferentes estruturas de organização política. Adicionalmente, a autora 

destaca que os alunos são capazes de adquirir uma grande quantidade de 

conhecimentos factuais sem uma educação humanista, no entanto, a cidadania 

responsável é muito mais exigente, ou seja, depende da capacidade de avaliar 

provas históricas, utilizar princípios econômicos e de raciocinar criticamente a 
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respeito deles, avaliar relatos de justiça social, aprender um idioma estrangeiro 

e ainda compreender as complexidades das principais religiões do mundo.  

Nas categorias apresentadas, a analise se aproximou de diversas formas 

de violência contra a população negra brasileira, como o mito da democracia 

racial, o uso da meritocracia, o lugar em que a população não branca residi e 

sobrevive, o apagamento e a desvalorização do conhecimento africano e dos 

afro-brasileiros, a seleção do sistema de ensino, a qual demonstra estar aliada 

a supremacia branca, o colorismo, agressão verbal, e a justificativa, diante todas 

as violências raciais impostas, de que o tema “racismo” não surge na escola por 

ser “uma escola para brancos”.  

Destaca-se que embora não se tenha dados sobre a quantidade de alunos 

negros e brancos, há falas que demonstram que há alunos negros na escola, e 

que inclusive, sofrem uma diversidade de discriminações, mas independente de 

quantidade total, o currículo escolar está pautado em uma legislação, não sendo 

plausível a justificativa de que os estudos das relações étnico-raciais teriam uma 

importância menor em uma escola com mais alunos autodeclarados brancos. 

Reforça-se a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” de 

acordo com a Lei 10.639/03, visto que se refere a História do Brasil e da 

constituição do seu povo, que não é definitivamente branco europeu.  

Destaca-se que o discurso do coordenador dentro de uma escola 

representa uma cultura, e consequentemente, ações e atitudes 

desencadeadoras desta cultura. Por isso, há de se ressaltar a associação entre 

classe e racismo, pois ao mesmo tempo em que o racismo é um obstaculizador 

de ascensão social da população afro-brasileira, a classe em si não impende a 

pessoa negra de sofrer discriminações por causa de sua cor, caso ocorra uma 

equiparação salarial entre brancos e negros. O discurso do coordenador, mesmo 

que correto parcialmente, pode ter como consequência diminuir a probabilidade 

de alunos negros, que estão na “escola do centro” de se reconhecerem enquanto 

pertencentes à população negra brasileira, com uma história de luta e re 

(existência), já que não estão na mesma classe social “dos negros”.  

 Outro aspecto que surgiu nesta pesquisa é a percepção de um aluno 

negro sobre o que é o racismo. Ele relatou como se o racismo fosse uma doença 

que necessitasse de cura, e como toda a doença, há um início, processo de 

tratamento e o seu fim, que pode ser a cura ou o falecimento. Essa concepção 
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tradicional de adoecimento da área médica está internalizada neste aluno de tal 

forma que os fenômenos estruturais, sociais, culturais e políticos são explicados 

a partir disso. Ora, é de pensar sobre o quanto do poder médico e a sua atuação 

em prol da higienização da cultura popular ainda são pilares fortemente 

solidificados nos contratos sociais brasileiros.  

 Argumenta-se que o discurso médico-pedagógico demarca a educação 

nacional na primeira metade do século XX, no entanto, o seu interesse 

ultrapassava a escolarização, uma vez que as orientações abarcavam práticas 

e costumes da vida social, como cuidados com a higiene corporal, vestimentas 

adequadas e indicações para as construções arquitetônicas (GONDRA, 2004). 

Com uma concepção de que o Brasil teria que se assemelhar aos valores 

eurocêntricos, pontua-se que a estética africana e afro-brasileiras foram 

adjetivadas como primitivas e não adequadas. Assim, retoma-se os relatos do 

aluno e sua compreensão do que é o racismo e o que precisa ser feito (higienizar-

se).  

 Ademais, a pesquisa evidenciou que a escola mantém a concepção do 

período industrial de que os alunos bons são os que ficam em silêncio, já que 

não são capazes de se expressarem, sendo aqueles que se adaptam mais 

rápido. Por outro lado, são punidos aqueles que contrariam, questionam ou 

atravessam as normas formais do sistema de ensino. Com esse crivo, surgem 

manifestações como o relato da professora de artes de que a escola seleciona, 

juntamente com o relato de uma aluna de que não foi escolhida pela professora. 

Com isso, afirma-se que há critérios preconceituosos, discriminatórios e 

excludentes nas tomadas de decisão de educadores (gestores e professores). E 

caso a escola não consiga atuar no silenciamento ao não permitir certos 

assuntos, “o deixar pra lá” é a próxima estratégia empregada, demonstrando que 

assuntos que abrangem as relações étnico-raciais e as desvantagens e violência 

que ocorrem no contexto destas relações não são importantes. Assim, se ocorrer 

qualquer manifestação fora do “controle de produção”, é necessário apenas 

desmerece-la, tornando-a novamente invisível.  

 Como resultado, também surgiu a dificuldade da implementação da Lei 

10.639/03 no curricular escolar, mesmo após os documentos orientadores, 

posteriormente lançados. Destaca-se ainda que a Base Nacional Curricular de 

2017, juntamente com o documento de 2019 sobre os Temas Contemporâneos 
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Transversais, apesar de insuficientes para atuação embasada nas Relações 

Étnico-raciais, também não adentraram na escola, visto que os professores 

entrevistados e o professor de matemática afirmaram claramente que não 

haveria meios de inserir outros temas em sua disciplina, além dos temas 

propostos pelo conteúdo em si. Com esses dados, afirma-se o descumprimento 

do papel do coordenador pedagógico em relação ao acompanhamento dos 

processos pedagógicos da escola e dos documentos normativos.  

 As entrevistas formais com os professores também não trouxeram um 

vislumbre de perspectivas antirracistas, apesar de se reconhecer que 

demonstraram interesse em aprender mais sobre racismo, relações étnico-

raciais e projetos que podem ser desenvolvidos no decorrer do ano letivo. Diante 

disso, a realidade da escola é apresentada com ações, atitudes e valores na 

contramão do que é solicitado desde 2003, ou anteriormente, desde a luta do 

movimento negro durante a promulgação da constituição cidadã, mas isso sem 

considerar todo o histórico de resistência e sobrevivência, antes de se discutir a 

presença negra nas escolas brasileiras.  

Como resultado das entrevistas, evidencia-se o baixo preparo da 

comunidade escolar como um todo para a implementação da Lei 10.639/03. 

Destacam-se baixo conhecimento do corpo docente sobre a História e a Cultura 

Africana e afro-brasileira e pouco envolvimento do coordenador pedagógico nas 

áreas teórica, metodológica e prática no que tange ao estudo das relações 

étnico-raciais. Além disso, notou-se percepções preconceituosas sobre a 

população negra brasileira, reforçando estereótipos e estigmas racistas. 

Ademais, as formações continuadas dos docentes não têm ocorrido como 

previsto em Lei, em especial nos estudos das relações étnico-raciais. Da mesma 

forma, os marcos históricos não têm sido utilizados como pontos iniciais de 

discussões, debates e aprendizagens, pois foram acontecimentos que 

demonstram a luta do movimento negro, não apenas no Brasil, mas no mundo 

todo, fomentando os pilares de uma Educação Cidadã e com respeito aos 

diferentes povos e suas histórias. Mesmo diante à perspectiva Multicultural da 

Base Nacional Curricular (BNCC, 2017), não foi possível identificar múltiplas 

vozes e aceitação da diversidade enquanto valor positivo.  

Pontua-se a necessidade de se revisar as formações continuadas dos 

professores da rede estadual de ensino, identificando as concepções 
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trabalhadas e o que está sendo solicitado a esta categoria profissional, visto que 

o professor e a unidade de ensino são agentes de desenvolvimento nacional, 

uma vez que não há desenvolvimento sem pessoas e não há pessoas sem 

atitudes, valores e ações, os quais formam o capital humano.  E este último, além 

de refletir e reproduzir a posição de desenvolvimento da nação, é capaz de 

transforma-la e determinar quais privações não são mais aceitáveis para a sua 

população, exigindo – e realizando – mudanças a nível social, cultural, 

econômico e político.   

Adiciona-se a baixa valorização desta escola para as disciplinas de Literatura 

e Educação Artística, ambas significativas para a formação humana e para a 

educação cidadã. A primeira não tem tido espaço e tempo o suficiente nos anos 

finais do ensino fundamental, e a segunda foi descartada com a pandemia, 

apenas com a justificativa de que não daria para continuar, além do fato do 

coordenador pedagógico não citar os projetos desenvolvidos nesta disciplina. 

Justifica-se, novamente, a importância destas disciplinas a partir de Nussbaum 

(2019). Para a autora, o ensino de artes fortalece os recursos emocionais e 

criativos da personalidade, dando aos alunos a capacidade de compreender 

tanto a si mesmos como aos outros. Para acontecer o processo de ensino nesta 

área, exige-se disciplina e ambição, mas como consequência, amplia-se a 

capacidade de empatia e expressão. E a literatura, assim como as ciências 

humanas como um todo, estimula a formação de mentes flexíveis, abertas e 

criativas. 

Finalmente, retoma-se os objetivos da pesquisa e infere-se o grau de 

cumprimento dos mesmos. Todavia, retoma-se os obstáculos que surgiram 

desde a proposta de investigação e o reconhecimento de que os resultados 

poderiam ter sido diferentes, como a importância da entrevista com um aluno 

escolhido ao longo da observação participante, o estabelecimento de roda de 

conversa ou participações dentro da sala de aula, atividades previamente 

eliminadas devido à situação pandêmica, e o fato de não ter conseguido, até o 

final deste relatório de pesquisa, o acesso a quantidade de alunos 

autodeclarados negros e brancos da escola. Além do reconhecimento de que 

teria sido importante ter entrevistado mais professores e funcionários da unidade 

escolar.  
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Em relação ao objetivo geral, foi possível cumpri-lo, já que ocorreu a 

identificação das ações da escola investigada para a implementação das 

relações étnico-raciais. Destacam-se ações quantitativamente baixas e 

superficiais, tendo em vista que a qualidade da informação se aproxima de 

valores exclusivamente eurocêntricos. Em relação a atuação da escola, notou-

se baixa percepção e envolvimento na Educação das Relações Étnico-raciais, 

considerando professores, funcionários de apoio e a gestão escolar. E ainda, no 

que tange a perspectiva de Desenvolvimento Humano e a consequente 

implementação da Educação Cidadã, pontua-se que não estão fortalecidas 

nesta unidade de ensino, já que não há uma atuação escolar dirigida para 

diminuir as privações impostas a população negra brasileira. 

Sobre os objetivos específicos, estes foram parcialmente cumpridos. Não foi 

possível conhecer os projetos referentes a Educação das Relações étnico-

raciais, uma vez que a professora responsável alegou que desde a pandemia 

seus projetos estavam adiados. Em relação a documentos, a escola não 

forneceu, alegando não o terem. Avergou-se com os professores de 3 áreas 

distintas como eles têm trabalhado com a temática, além de ter sido 

acrescentada a entrevista com a professora do projeto de vida, indicação do 

coordenador.  

Também foi possível identificar a compreensão do coordenador pedagógico, 

sendo observado que, mesmo que ele reconheça a importância da Educação 

das Relações Étnico-raciais, ele mantém a dúvida se a sua escola deveria 

abarcar mais esse estudo, tendo em vista a sua afirmação de que seria uma 

escola para brancos / uma escola do centro. Ademais, o coordenador 

demonstrou não conhecer como essa temática tem sido desenvolvida em sua 

unidade escolar, uma vez que não citou a atuação da professora de Educação 

Artística.  

A reflexão sobre como a comunidade escolar tem se sensibilizado em relação 

à Educação das Relações étnico-raciais foi parcialmente cumprida, visto que não 

foi possível maior contato com os alunos. E ainda, a análise de como os 

estudantes negros se sentem e se percebem no espaço escolar, afirma-se que 

foi parcialmente cumprido, pela mesma razão descrita acima. Os alunos que 

participaram de conversas informais demonstraram a internalização da 

meritocracia, a culpabilização pelo fracasso escolar, a percepção de sofrer 
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violência racial e a necessidade de ter educadores negros na escola. Até a 

finalização desta pesquisa não foi possível afirmar que a previsão de conteúdos 

sobre as relações étnico-raciais tem alcançado positivamente os alunos negros 

na escola. 

Por fim, enfatiza-se que os resultados obtidos são específicos, limitando, 

portanto, sua capacidade de generalização. Convém, então, a realização de 

estudos semelhantes em outras realidades, como escolas localizadas em outras 

regiões do município e ou em outras cidades do interior de São Paulo, 

comparando os dados com a literatura nacional.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao refletir sobre os resultados desta pesquisa, primeiramente há a 

constatação que a escola estadual pesquisada no interior paulista, não conhece 

profundamente, e, portanto, mostra déficits na implementação da Lei 10.639/03. 

De acordo a proposta do documento Base Nacional Curricular e dos temas 

transversais contemporâneos (documentos recentes do Ministério da Educação 

2017 e 2019) - que embora não forneçam esclarecimentos em relação a como 

praticar o diálogo e a diversidade em um país de mentalidade racista, e com 

interesse em se manter assim - é necessário que a educação atue 

transversalmente com a macroárea do multiculturalismo e com a perspectiva das 

Relações Étnico-raciais e da Educação Cidadã.  

Ademais, questiona-se a presença do conceito de multiculturalismo, pois 

na adesão deste conceito, a BNCC desvalorizou o conceito de Relações Étnico-

raciais. Ressalta-se que este último é importante nos estudos sobre a História 

da formação brasileira, tendo em vista o relacionamento entre a população 

branca e não branca e toda a gama de acontecimentos e consequências a partir 

disso. É na trama das relações que se faz História e a transforma. É na trama 

das relações que se pensa o mito da democracia racial e a falsa cordialidade e 

harmonia entre “raças brasileiras”. O conceito de multiculturalismo, na 

interpretação estabelecida neste trabalho, apresenta proximidade com a 

diversidade, mas de acordo com o uso deste conceito, destaca-se o risco de ser 

apenas um substituto para a miscigenação, alegando que a mesma fomentou 

cordialidade e harmonia no Brasil. A diversidade apenas será vista enquanto 
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valor positivo, se antes disso, compreendermos que no Brasil, a desigualdade 

ocorre em razão da diversidade, e consequentemente, estimula capacidades 

desiguais e privações desiguais, beneficiando um grupo e marginalizando 

outros. 

 Nessa direção, apresenta-se a necessidade de maior investigação da 

literatura em relação aos conceitos apresentados na BNCC e na prática da 

transversalidade, assim como realizar um levantamento de quais são as 

percepções distintas das escolas brasileiras sobre diversidade, multiculturalismo 

e relações étnico-raciais. 

A educação das relações étnico-raciais parece ausente nesta escola. 

Compreende-se que, embora a escola tenha responsabilidade na formação de 

seus alunos e no cumprimento de documentos normativos, há de esclarecer a 

intrínseca relação entre a concepção de Desenvolvimento Nacional e Sistema 

de Ensino. Justifica-se que de acordo com o desenvolvimento que o país deseja 

e fomenta, como por exemplo, embasado no mito do crescimento econômico, há 

de se formar pessoas para o seu cumprimento, havendo negligência quanto as 

temáticas que levariam a outros objetivos.  

Assim, há de um lado, uma educação voltada para o lucro de poucos, e 

de outro, uma parcela significativa de pessoas vivendo com uma variedade de 

privações, distantes da possibilidade de uma vida digna. Ademais, destaca-se 

que o Brasil ainda está entre os países com maior índice de desenvolvimento 

humano, porém, questiona-se: Se a desigualdade racial fosse considerada um 

dos aspectos do IDH, como poderia ser feita essa avaliação e qual seria a 

posição do país no ranking mundial. No Brasil, a Avalição de Desenvolvimento 

Humano não tem subsidiado políticas públicas de combate à desigualdade, pois 

não tem sido sistematicamente avaliada a disparidade entre pessoas brancas e 

não brancas no que tange às condições de vida.  

E nesse cenário, o sistema de ensino tem se silenciado, como demonstra 

a Base Nacional Curricular Comum de 2017. Ressalta-se que não existe 

efetivação de políticas públicas em um cenário social e cultural em que apenas 

um grupo tem voz e poder de ação política.  

Afirma-se que não há respaldo no campo prático para a implementação 

de políticas curriculares equitativas e com embasamento na Justiça Social, 

quando a mentalidade do povo brasileiro continua a abraçar fortemente o mito 
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da democracia racial ou a culpabilização do negro pela existência do racismo. 

Assim como, não há possibilidade de minimamente abalar as estruturas sociais 

deste país, se as pesquisas científicas nacionais continuarem afirmando que o 

racismo brasileiro é sutil. Declara-se, a partir da investigação realizada, que o 

racismo no Brasil não é sutil, não está camuflado e não é apenas um resquício 

de tempos passados. Com isso, discorda-se de uma parte da literatura científica 

que declara que o racismo neste país alterou suas formas e ganhou novos 

desenhos. Com um pouco de conhecimento sobre nosso país e nosso povo, 

interesse, empatia e principalmente amor pela humanidade e pelo que 

poderíamos ser um dia, percebe-se, sem demora, que não há nada resolvido 

quanto a essa questão.  

Para iniciar um vislumbre de mudanças no sistema de ensino brasileiro, 

recorre-se a Matos e França (2021), que ressaltam que a educação é um direito 

individual e coletivo capaz de promover o conhecimento dos sujeitos e mobiliza-

los para o exercício de outros direitos explicitados na Constituição de 1988. É no 

contexto escolar que os alunos terão potencializadas as habilidades para exercer 

plenamente sua cidadania, tornando-se capazes de viver com dignidade. Nessa 

direção, afirma-se a importância da Educação para as relações étnico-raciais, 

uma vez que estão diretamente relacionadas ao sucesso de políticas públicas 

associadas aos processos educativos de alunos negros e brancos, atuando com 

o fortalecimento da consciência negra nos alunos negros e a conscientização 

dos brancos. As ações criadas a partir do conhecimento sobre as relações 

étnico-raciais cooperam para o combate ao racismo e à discriminação e para a 

mudança de mentalidades racistas e de equívocos que ainda permeiam a 

temática.  

Portanto, novamente, reforça-se o conceito de relações étnico-raciais 

enquanto essencial na construção do currículo brasileiro. O interesse na 

Educação para a cidadania e para as relações étnico-raciais e o ensino das 

Africanidades Brasileiras são caminhos para a revisão de currículos com 

predominância eurocêntrica.  

Além disso, é necessário que as escolas questionem para quem elas se 

destinam e qual o seu conceito de cidadania. E também é essencial que as 

unidades de ensino reflitam sobre um projeto de desenvolvimento nacional e 

sobre as privações a que os brasileiros são diariamente submetidos, 
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compreendendo que estas estão além de necessidades físicas, interrompendo 

visões reduzidas ao crescimento econômico e aumento de renda. Com essa 

visão, questiona-se: Nossas crianças estão sendo privadas do que, quando são 

impedidas de conhecer sua etnia e ancestralidade? Essa privação de informação 

e de formação de identidade levaria a quais outras privações no âmbito político, 

cultural, econômico, social e humano?  

A escola investigada, embora seja uma entre tantas, demonstrou que a 

trajetória escolar de alunos negros é diferente dos alunos brancos, com maior 

desvantagem para os primeiros. Além da desvantagem, convivem com a 

exclusão, o desprezo e a violência, sendo-lhes negado a direito a sua identidade, 

ancestralidade, orgulho e valorização de serem quem são. Ademais, essa escola 

não demonstrou ter realizado uma revisão curricular que agregasse a inclusão 

da temática étnico-racial e a valorização da história e da cultura dos africanos e 

afro-brasileiros. E assim, não se pode afirmar que essa escola tem agido em prol 

do rompimento do silencio sobre a desigualdade racial no Brasil, e nem 

tampouco organizado ações antirracistas, pautadas na formação de cidadãos 

conscientes de sua atuação política. Considera-se, diante da discussão e 

resultado fornecidos por essa investigação, que há uma distância grosseira entre 

as políticas curriculares brasileiras e a atuação escolar desta unidade.  

Por fim, conclui-se que há um despreparo desta comunidade escolar no 

desenvolvimento de uma escola democrática, antirracista e favorecedora de 

novas mentalidades, oposta ao projeto da supremacia branca e questionadora 

do mito da democracia racial, do epistemicídio e das diversas ações 

discriminatórias e excludentes contra a população negra brasileira. Na 

conjuntura atual, afirma-se que a escola estadual investigada não tem se 

atentado para a demanda da educação das relações étnico-raciais, portanto, há 

ressalvas em considerá-la democrática, inclusiva e favorecedora de um 

verdadeiro desenvolvimento humano e educacional.  
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Nome: 

Idade:  

Gênero:  

Cor autodeclarada:  

Estado civil:  

Escolaridade:                         

Cargo:  

Há quanto tempo atua nesta escola:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Me fale tudo o que você sabe sobre esta questão étnico racial na educação? 
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- Me fale tudo o que você faz ou já fez relacionado a questão étnico racial na 

educação? 

- Você participa ou já participou de cursos de formação sobre as relações étnico 

raciais? Se sim, o curso era inteiro voltado para esta temática ou era apenas um 

tópico da carga horária total? 

- Você conhece ou já escutou sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana? Se sim, o que sabe a respeito?  

- As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana colocam 

o professor de História brasileiras, educação artística e de literatura como 

responsáveis pela Educação das relações étnico-raciais. Você tinha esta 

informação? 

- Você trabalha a temática étnico racial na sala de aula? Caso sim, os conteúdos 

acontecem pontualmente – exemplo, 1º, 2º bimestre – ou durante todo o ano 

letivo? Caso não, você acha que essa temática pode ser trabalhada dentro de 

sua disciplina? 

- O coordenador pedagógico já solicitou que vocês professores se atentem e 

estudem mais sobre essa temática? 

- O coordenador pedagógico os apoia ou já os apoiou diretamente na construção 

de materiais pedagógicos alternativos para trabalhar a temática étnico-racial? 

- Além do conteúdo passado em sala de aula, você como professor já participou 

de projetos extra-classe para trabalhar essa temática? Se sim, solicita-se 

detalhes: Como foi, quanto tempo durou, público alvo, objetivo principal da 

atividade, resultados gerais.  

- Você já presenciou situações de violência racial dentro da sala de aula? E já 

observou nos corredores, nos intervalos? E na sala de professores? E na porta 

de entrada da escola?  
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- Você acha que essa escola já se preocupa em atuar de forma a promover o 

valor positivo da diversidade? Se sim, como isso afeta a sua atuação 

profissional? 

- As diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana solicitam 

que se ensine sobre a atuação política dos afrodescendentes para além do 

período de luta contra a escravidão, demonstrando inclusive a importância 

política hoje. Suas aulas já estão direcionadas para estas solicitações? Caso 

ainda não estejam, você acha que essa solicitação pode ser acrescentada em 

suas aulas? 

- As diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana também 

pontuam a importância de vivenciar a cultura negra no espaço escolar através 

das congadas, moçambiques, rodas de samba ou maracatu. A sua escola já 

promoveu estes eventos? Você conhece as manifestações culturais que eu citei? 

Quais sim, quais não.  

- Há datas cívicas comemoradas no Brasil ligadas a questões étnico-raciais, 

como 13 de maio, Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo; 20 de novembro, 

Dia Nacional da Consciência Negra; 21 de março, Dia Internacional da Luta pela 

Eliminação da Discriminação Racial. Você conhecia alguma destas datas? Já 

falou sobre elas na sala de aula ou já desenvolveu algum projeto / atividade 

sobre isso? 

- Você acha que o material didático utilizado na escola enfatiza o protagonismo 

histórico da população negra ou ainda há tendência de serem apresentados 

apenas como escravos ou com herança escravista? 

- Uma recomendação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana é a divulgação de biografias negras com impacto na história do Brasil e 

do mundo atlântico. Aqui na escola já foi feito um projeto com este propósito? Se 

sim, você participou? Se não, o que você acha desta proposta pedagógica? 
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- Os alunos, na sala de aula, já debateram o tema preconceito racial, 

discriminação ou racismo? Se sim, e estes temas foram propostos por você ou 

foi uma demanda espontânea da turma? Caso não, por que você acha que essa 

demanda não surgiu dentro da sala de aula? 

- Na sua opinião, a sua disciplina tem ou pode ter algum impacto no 

enfrentamento do racismo estrutural no Brasil? Por que você acha isso? 

- Na sua opinião, qual impacto que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana tem para o enfrentamento do racismo no contexto 

educacional? 

- Na sua opinião, como a sua atuação, no dia a dia escolar, pode contribuir para 

relações étnico raciais pautadas na valorização da diversidade? 

- Você já teve acesso a materiais didáticos ou paradidáticos que te subsidiou ou 

te subsidiaria positivamente a trabalhar essas questões? Caso sim, onde você 

encontrou este material? Caso não, você saberia onde buscar este material? 

- Vocês, professores, conversam entre si sobre questões étnico-raciais? 

- Já aconteceu na sua aula, nesta ou em outra unidade de ensino, algum aluno 

se recusar a participar de algum projeto interdisciplinar sobre questões raciais, 

alegando motivos ligados religião? 

- Vocês, professores, chegaram a conversar sobre como os diferentes grupos 

sociais podem ter sido atingidos durante a pandemia?  

- Na sua opinião, enquanto ser humano e educador, como podemos enfrentar o 

racismo estrutural no Brasil? 

- Como descolonizar os nossos currículos de forma que eles incluam e 

expressem a riqueza da temática africana e afro-brasileira? 

  

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA DO COORDENADOR 
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Nome: 

Idade:  

Gênero:  

Cor autodeclarada:  

Estado civil:  

Escolaridade:                         

Cargo:  

Há quanto tempo atua nesta escola:  
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- Me fale sobre o perfil dos alunos do ensino fundamental, considerando classe 

econômica / Raça, etnia.  

- E sobre a diversidade no perfil dos professores: diferentes etnias, raças, lócus 

social, condição econômica? Quantitativo: quantos professores negros e 

quantos são brancos.  

- Estamos há quase 2 anos em pandemia. Como a sua escola se organizou 

nesse período? Como está a situação de revezamento hoje? 

- No ensino fundamental, você teve uma quantidade pequena, média ou grande 

de alunos que não deram seguimento nos estudos durante o período de 

isolamento social, sem possibilidade de revezamento?  

- Você percebeu alguma relação entre acompanhamento escolar durante a 

pandemia e a classe econômica dos alunos? 

- Você percebeu alguma relação entre acompanhamento escolar durante a 

pandemia e a raça / etnia dos alunos? 

- Quando observamos o grupo do 6º ano e em seguida, o do 9º ano são grupos 

completamente diferentes. Poderíamos justificar pelo critério objetivo de idade. 

Mas quais outras razões podemos pensar para esses dois grupos, que dividem 

a mesma escola, professores, modalidade de ensino serem tão diferentes? 

- Me fale tudo o que você sabe sobre esta questão étnico racial na educação? 

- Me fale tudo o que você faz ou já fez relacionado a questão étnico racial na 

educação? 

- Os professores desta unidade escolar participam ou já participaram de cursos 

de formação continuada com a temática das relações étnico-raciais? 

- Você, enquanto coordenador, tem incentivado que os professores estudem 

sobre essa temática? 

- Nesta unidade escolar, vocês gestores têm conhecimento sobre a necessidade 

de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
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Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana? 

- (Caso a resposta anterior for afirmativa). De que forma a gestão escolar tem 

contribuído para a implementação destas Diretrizes? Você acredita que a gestão 

pode intensificar suas ações? De que forma? Vocês estão satisfeitos com os 

trabalhados já desenvolvidos? 

- Há projetos que abordam a temática étnico-racial? Quais professores já foram 

envolvidos nestes projetos?   

- Os projetos são pontuais, como por exemplo, desenvolvidos próximos ao dia 

da Consciência negra ou são distribuídos ao longo do ano? 

- Os alunos participam destes projetos? Como vocês avaliam a participação dos 

alunos? Há incentivos dos educadores para a participação integral dos alunos? 

- Sobre o material didático, você pode dizer se a temática ético-racial está 

presente como conteúdo multidisciplinar e interdisciplinar durante todo o ano 

letivo? 

- Você já observou ou sabe se a biblioteca é provida de materiais didáticos e 

paradidáticos que abordam a temática racial?  

- Você já observou ou sabe se os materiais didáticos e paradidáticos da escola 

abordam especificamente a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”? 

- Sobre o Projeto Político Pedagógico: O tema das relações étnico-raciais é 

abordado? Se sim, este tema é abordado especificamente ou apenas é citado 

no Projeto Político Pedagógico? Quais são os atores responsáveis pela 

construção do Projeto Político Pedagógico nesta unidade de ensino?  

- Há outros momentos de participação dos pais para a discussão deste tema? 

- A gestão escolar promove espaços de reflexão com os professores para discutir 

questões étnico-raciais? E os professores promovem estes espaços com seus 

alunos?  
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- Você acredita que os professores de História Brasileiras, Educação Artística e 

Literatura tem lecionado a partir da perspectiva do valor positivo da diversidade?  

O ensino sobre a cultura Afro-brasileira e Africana tem feito parte do 

planejamento do professor? 

- Os professores, com apoio da coordenação escolar, está criando ou já criou 

alternativas pedagógicas com suporte de recursos didáticos adequados para a 

promoção ou fortalecimento dos estudos étnico-raciais? 

- A escola recebe a colaboração da comunidade em que está inserida para tratar 

destes temas? Há comunicação entre a escola e os estudiosos sobre o tema ou 

integrantes de movimentos sociais? 

- A coordenação identifica ou já identificou violência racial, preconceito racial, 

discriminação por cor nesta unidade de ensino? Se sim, o que foi feito? Se não, 

qual seria o procedimento adotado? 

- Você já escutou ou já foi acionado em casos de possíveis apelidos, 

brincadeiras, sutilezas em relação a cor dos alunos? 

- Você acredita que a organização do trabalho pedagógico desta escola pode 

contribuir para a formação e fortalecimento da autoestima dos jovens negros, 

dos (as) docentes e demais profissionais da educação?  

- Eu vi na sala de leitura livros de autores negros contemporâneos como Djamila 

Ribeiro, Silvio Almeida e Chimamanda, você fez uso desses livros? Você 

conhece ou já ouviu falar de algum desses autores? 

- Durante esse período de pandemia, aconteceu alguma ação relacionada a 

temática étnico racial?  

- A escola utilizou alguma estratégia para identificar a vulnerabilidade das 

famílias durante o período de isolamento social?  

- A escola utilizou alguma estratégia para identificar se houve maior 

vulnerabilidade de famílias negras em comparação com as famílias brancas 

durante a pandemia?  
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- Para finalizar. Essa escola promove ações antirracistas? Você considera que 

essa escola tem se atentado o suficiente para a temática racial? Na sua opinião, 

como ser humano e como educador, como podemos combater o racismo 

estrutural brasileiro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - Uni-FACEF 
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ESCLARECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA – professores 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, de forma voluntária, da pesquisa intitulada 
“As relações étnicos-raciais no contexto educacional brasileiro e o desenvolvimento como 
liberdade: Uma pesquisa etnográfica”. Esta pesquisa será realizada na escola de sua atuação 
profissional, localizada na cidade de  nome do município - SP e tem como objetivo identificar quais 
são as ações da escola para a implementação da educação das relações étnico-raciais e 
compreender como atuam com a demanda étnico-racial no dia a dia escolar. Espera-se, com 
essa pesquisa, fomentar ações favoráveis ao desenvolvimento de relações igualitárias e com 
aceitação da diversidade como valor positivo.  

O procedimento previsto para este trabalho é uma entrevista individual. Com a sua 
autorização, serão feitos registros e gravações em áudio. Os riscos desta modalidade de estudo 
são mínimos, mas é previsto a ocorrência de estado de desconforto no decorrer da entrevista 
devido à temática Caso houver algum desconforto mobilizado pela pesquisa é importante 
destacar que você terá liberdade para retirar seu consentimento e deixar de participar a qualquer 
momento, se desejar ou precisar, sem nenhum prejuízo para você. Comprometo-me ainda, com 
a garantia de sigilo de sua identidade, mesmo na eventual publicação dos resultados e, ao final 
de todas as análises dos dados obtidos, na medida de seu interesse, a disponibilizar lhe um 
relatório final contendo as principais conclusões e sugestões. Caso opte por participar, você 
receberá uma via deste Termo. 

 

 

 

(nome do município), ___ de_____________de________ 

 
                                                  

_______________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 
 

 

_______________________________________________________ 
Pesquisadora: Mestranda Débora Luz Squilante 

Contato:  deb.squilante@gmail.com  
Centro Universitário de Franca Uni-FACEF 
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