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APRESENTAÇÃO 
O livro Pluralidade de Temas e Aportes Teórico-Metodológicos na Pesquisa em 

História 3 está dividido em três volumes. Todos os capítulos tratam de temas relacionados 
à história do Brasil e ou geral.

Organizado em grandes temáticas, as obras trazem discussões sobre história, 
gênero e sexualidade; ensino de história em todos os níveis (educação infantil, educação 
básica e ensino superior); pesquisas historiográficas; capítulos sobre lutas pela terra no 
Brasil; estudos sobre gastronomia (brasileira e árabe); cinema; economia; imprensa; raça; 
memória; narrativas pessoais e estudos de personalidades; tecnologia; história e ciência, 
dentre outras temáticas.

Em suma a obra é uma grande possibilidade de descobrir o que se tem de novo e de 
velho na História, ou seja, os mais diversos trabalhos e temas pesquisados na historiografia.

No volume I encontramos artigos sobre o século XIX e XX no Brasil a respeito do 
nacionalismo, a construção da sociedade imperial e pensar a identida nacional a partir de 
processos migratórios.

Além disto, capítulos dedicados a estudos com fontes de atas de conselhos em 
Sergipe, problematizações sobre o tráfico africano, fontes cinematográficas, testamentos e 
até mesmo fontes utilizadas para compreender o reinado de Ramessés III no Egito. 

Por fim o primeiro volume se encerra com dois artigos sobre a Idade Medieval, um 
tratando de Beowolf e outro da Cocanha.

Já no volume II as temáticas mais amplas abarcam pesquisas sobre ensino de 
história, alguns trabalhos sobre história geral e também gastronomia. Iniciando com 
trabalhos sobre o PIBID e práticas avaliativas, o segundo volume traz capítulos que versam 
sobre a construção do processo ensino aprendizagem em História, refletindo sobre os 
desafios e algumas perspectivas. Além disto, um capítulo sobre a BNCC, atual e articulado 
às discussões presentes partindo da realidade posta na rede pública.

 Em um segundo momento, o volume II traz amplas contribuições a respeito do 
ensino sobre a África em sala de aula bem como questões étnico-raciais e narrativas em 
disputa. 

Seguindo o modelo do primeiro volume, este se encerra trazendo capítulos que 
versam sobre as mais diversas fontes de pesquisa em História, como arquivos públicos, 
periódicos, imprensa, literatura, 

O livro termina com algumas reflexões a respeito da história da ciência e pesquisas 
sobre gastronomia. 

O volume III dedica-se a reflexões sobre gênero em sala de aula, representações 
do feminino, o retrato da mulher na sociedade colonial brasileira, a insubimissão feminina 
e discursos contra hegemônicos e a sexualidade indígena. Este último capítulo faz a ponte 
com o tema seguinte: disputas sobre a terra no Brasil e na América do Sul.



Em seguida você encontra capítulos sobre religiosidade, sobre a arte de curar, 
história e memória e história oral. O livro encerra com artigos sobre a Ditadura civil militar 
no Brasil (1964-1985) e uma discussão sobre a esquerda brasileira.

Em suma, você tem em mãos três obras organizadas sobre os mais diversos campos, 
aspectos e áreas da historiografia brasileira e mundial. Aqui você encontrará capítulos que 
poderão contribuir para enlanguescer as pesquisas em História e também a partilha de 
experiências docentes nos mais diversos níveis de educação.

Espero que encontre nas leituras dos capítulos embasamento teórico metodológicos, 
amparo nas pesquisas e que esses capítulos contribuam para enriquecer o campo de 
ensino e pesquisa em História. 

Agora que a profissão historiadora/historiador é regulamentada, precisamos investir 
ainda mais em pesquisas e divulgação destas pesquisas. Neste sentido a Atena Editora se 
compromete a dar visibilidade aos mais diversos temas que compõem esta obra dividida 
em três volumes. 

Boa leitura!

Aline Ferreira Antunes
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RESUMO: O trabalho em questão originou-
se de uma pesquisa realizada no sul da 
Bahia motivada por compreender como foram 
representados os negros nos primeiros livros 
didáticos de história produzidos no contexto do 
pós-abolição. Para isso, foram selecionados dois 
livros didáticos de História do Brasil utilizados 
no Colégio Pedro II. Atentando-se para o fato 
de que os livros foram recomendados a outras 
instituições de ensino do país, verificou-se que 
a adoção do programa de ensino carioca não 
era uma mera escolha. Sua imposição por parte 
do Estado brasileiro mobilizava professores e 
estudantes dos demais estabelecimentos de 
ensino a utilizarem o mesmo conteúdo, assim 
como o mesmo recurso didático, ainda que suas 
realidades e culturas escolares fossem bastante 
diversas do contexto político, social e cultural 
do Rio de Janeiro. Acrescenta-se ainda a esse 
cenário o advento das concepções republicanas, 
assim como o descaso com a emancipação dos 

negros no processo de consolidação do sistema 
educacional. A escrita da história nesse período 
foi construída sob a perspectiva de uma unidade 
identitária homogênea, branca e influenciada 
pela cultura europeia, assim como pelos ideais 
eugenistas, desconsiderando-se assim a 
diversidade dos povos diaspóricos. A opção por 
livros escolares se alicerça na observação de 
que foram importantes meios de divulgação de 
valores, assim como não estavam isentos de 
concepções do período no qual foram elaborados. 
Alguns dos resultados da pesquisa revelam um 
período de transformações políticas durante 
as primeiras décadas da República e também 
de continuidades onde a classe intelectual 
dominante e política, especialmente a partir do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, queria 
extinguir do Brasil toda a lembrança da África 
que respectivamente se remetia ao período 
escravocrata. 
PALAVRAS - CHAVE: livros de história, 
República, negros, diáspora africana. 

THE HISTORY BOOKS OF PEDRO II 
COLLEGE: REPRESENTATION AND 

HOMOGENIZATION OF BLACKS (1914-
1925)

ABSTRACT: The work in question originated from 
a survey conducted in southern Bahia motivated 
by understanding how blacks were represented 
in the first history textbooks produced in the 
context of post-abolition. For this purpose, two 
textbooks on the history of Brazil used at Colégio 
Pedro II were selected. Paying attention to the 
fact that the books were recommended to other 
educational institutions in the country, it was 
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found that the adoption of the Carioca teaching program was not a mere choice. Its imposition 
by the Brazilian State mobilized teachers and students from other educational establishments 
to use the same content, as well as the same didactic resource, even though their realities 
and school cultures were quite different from the political, social and cultural context of Rio de 
Janeiro . Added to this scenario, the advent of republican conceptions, as well as the neglect 
of black emancipation in the process of consolidating the educational system. The writing of 
history in this period was built from the perspective of a homogeneous identity unit, white and 
influenced by European culture, as well as by eugenic ideals, thus disregarding the diversity 
of diasporic peoples. The option for school books is based on the observation that they were 
important means of disseminating values, just as they were not exempt from conceptions 
of the period in which they were prepared. Some of the research results reveal a period 
of political transformations during the first decades of the Republic and also of continuities 
where the dominant and political intellectual class, especially from the Brazilian Historical 
and Geographical Institute, wanted to extinguish Brazil’s memory of Africa that respectively it 
referred to the slavery period.
KEYWORDS: history books, Republic, blacks, african diaspora.

1 | INTRODUÇÃO
Boa parte dos alunos da educação básica se imaginou um dia nos eventos históricos 

narrados em seus livros escolares. Contudo, a ausência de identificação e de pertencimento 
na História também pode se desdobrar na ausência e no distanciamento desses alunos com 
sua própria história. Foi pensando nisso, que a pesquisa originária deste trabalho teve início 
em 2019. Desta forma, buscávamos investigar os discursos presentes em livros didáticos 
de que narraram a história do Brasil após o período da Abolição. É preciso reconhecer, 
entretanto, as limitações da escola pública já amplamente discutidas em outros trabalhos 
sem que se possa ocultar da história a escolarização dos negros nesse período. Dito isso, 
salienta-se que o modelo excludente no qual a escola pública se firma não corresponde ao 
mesmo que dizer que negros, indígenas e mulheres não estiveram nas salas de aula no 
início do século XX. 

Se utilizando dos livros de História enquanto fontes e objetos da pesquisa, nessa 
abordagem, a representação dos negros foi analisada mediante a um contexto político 
de legitimação dos ideais republicanos e de formação da identidade nacional. Para isso, 
essas fontes históricas foram relevantes para se compreender a cultura social de uma 
época, assim como também são consideradas produtoras de memórias uma vez que são 
referências para a periodização da escrita da história escolar (GASPARELLO, 2015).

Se por um lado, os livros didáticos por si só não (re) produzem ideais, por outro, 
ocupam espaços importantes por meio de suas representações e dinâmicas de circulação 
sociocultural e política. Ainda que na atualidade esse gênero literário atenda as exigências 
do Plano Nacional do Livro Didático-PNLD, criado em 1937, no passado os discursos 
em disputa no plano intelectual podem ser verificados entre as escolhas e os “não ditos” 
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presentes nos livros. Desta forma, pensando em como negros tiveram seu lugar na história 
brasileira, na transição entre Império e República, o artigo em questão também visa 
demonstrar a construção do imaginário nacional efetivado com o auxílio das instituições 
educacionais e de demais instituições sociais importantes objetivando definir ideias e ações 
com vistas ao fortalecimento da nação. 

Os dois livros de História selecionados, além de utilizados no Colégio Pedro II foram 
amplamente difundidos e reeditados em todo o país até a década de 1960. Por sua vez, 
o Colégio Pedro II fundado no período Regencial, em 1837, deveria servir como modelo 
de instituição secundária, assim como a matriz curricular do ensino de história e deveria 
ser seguida em todo o país pelas demais instituições de ensino. No Colégio, atuavam 
os professores de história e autores João Ribeiro e Rocha Pombo, circunscritos em um 
espaço de disputas e tensões. Por isso, a opção pela análise de duas obras se alicerça no 
contraponto entre as narrativas e as mudanças políticas no período.

Há que se entender ainda como as representações dos negros africanos e afro-
brasileiros fazem parte do inconsciente coletivo da sociedade atual e, sobretudo a 
dimensão que esse inconsciente possui sobre o surgimento de crenças e estereótipos. 
Conforme afirmou Choppin, a sociedade apresentada no livro escolar assemelha-se mais 
a uma sociedade ideal para o autor do que ela realmente foi (CHOPPIN, 2004). Ademais, 
pesquisas mais recentes ainda questionam a reprodução de narrativas hegemônicas após 
a promulgação da Lei 10.639/03 em análises de livros didáticos contemporâneos (ROZA, 
2017). 

Para Surya Barros (2018), são duas as explicações para justificar a invisibilidade 
dos negros na história da educação: a primeira de deve a ausência e ao desconhecimento 
de fontes para a pesquisa histórica sobre o assunto; a segunda se deve em virtude da 
interdição legal à matrícula e frequência de escravos ou libertos à escola. Também objetivou-
se oficializar que a fundação da escola pública não contava com a presença de negros, o 
que segundo a autora seria o mesmo que pensar que este acesso só ocorreu mediante a 
expansão do ensino público em mediados da década de 1950.  Contudo, a autora afirma que 
mediante a ampliação do uso das fontes, assim como da consolidação da dimensão racial 
nas pesquisas em História da Educação, novas possibilidades foram acessadas a partir da 
literatura, de fotografias, de manuscritos ligados a imprensa, de registros de irmandades 
e em associações e muitos outros. Assim, essas novas abordagens metodológicas têm 
contribuído também para a identificação de outras experiências educativas para além 
daquela formalizada pelo Estado.

Ressalta-se neste estudo que a apropriação do conceito de “representação” de 
acordo com Roger Chartier (2002), não representa o “lugar de fala” dos negros, mas aponta 
a necessidade de ressignificação de discursos que não foram neutros. Pelo contrário, 
possuíam interesses e estiveram inseridos em lugares de disputa. 

Em suma, a organização deste trabalho será conduzida da seguinte forma: 
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inicialmente será apresentado um breve balanço histórico brasileiro no que tange aos 
ideais positivistas sobre a nação, civilidade, modernidade e progresso mediante ao 
surgimento da República (SCHWARCZ, 1993), assim como das perspectivas raciais 
sobre construção identitária (GILROY, 2001; HALL, 2003) sob a perspectiva pós-colonial. 
Posteriormente, serão apresentados os discursos presentes nos dois manuais de História 
do Brasil considerando-se o espaço político no qual sua produção se dava. Esperamos que 
a leitura contribua como um ato de denúncia acerca dos discursos hegemônicos que se 
disseminaram no pensamento social brasileiro nas últimas décadas. 

2 | NAÇÃO, CIVILIDADE, MODERNIDADE E PROGRESSO: O NASCIMENTO 
DA PÁTRIA

A instituição escolar na modernidade materializava-se imbricada na formação dos 
Estados Nacionais. Mediante a tarefa de construir uma nação, a preocupação relacionava-
se a sua identidade e aos resquícios da escravidão enquanto um problema social. No 
cenário econômico, em virtude do fim do trabalho escravo e da introdução do trabalho 
livre, especialmente na economia cafeeira, a vinda de imigrantes representava a ocupação 
dos espaços de trabalho ao passo em que os negros se viram libertos e com mínimas 
oportunidades de instrução e formação. A mudança da mão de obra escrava para livre, 
entretanto, não representou na prática e no imaginário social do período a inserção do negro 
enquanto cidadão. Esta divergência interessa na medida em que os espaços destinados 
aos negros nas cidades foram marginais, e na devida medida, houve o apagamento da 
existência deste sujeito na formação da sociedade brasileira (SCHWARCZ, 1993).

Entre os discursos elaborados pelos intelectuais brasileiros sobre a recente 
nação, havia a defesa de uma identidade nacional. O tema, já trabalhado por intelectuais 
de correntes teóricas diversas, vem sendo ressignificado pela perspectiva pós-colonial 
especialmente no que tange à identidade dos povos diaspóricos. Segundo Hall (2003), 
o processo de identificação tornou-se tão provisório, variável e problemático que produz 
um sujeito sem identidade fixa, essencial ou permanente. Assim, no contexto desta 
investigação, o conceito de identidade que norteará o trabalho será entendido como

[…] uma celebração móvel: formada e transformada continuamente em relação 
às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas 
culturais que nos rodeiam […] definida historicamente, e não biologicamente 
(HALL, 2004, p. 13).

Partindo desta concepção, o sujeito possui diferentes posições identitárias em 
diferentes momentos; identidades que não podem mais ser unificadas de forma homogênea, 
mas que, distintamente, são contraditórias, deslocando as identificações continuamente. 
Para entender o conceito de identidade no Brasil, há que se compreender os efeitos das 
representações e do uso estereotipado de narrativas sobre a África, sobre os africanos e os 
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afro-brasileiros, entendendo-se ainda a complexidade das relações entre os grupos étnicos 
que constituem a sociedade brasileira.

Embora as relações entre África e Brasil ultrapassassem a soma de 300 anos, na 
chegada da República, a classe intelectual dominante e política queriam extirpar do Brasil 
toda a lembrança da África que respectivamente remetia ao Brasil seu passado escravista. 
Por meio de teorias eugenistas, pretendiam afirmar a consolidação do país como uma 
nação onde a raça branca era valorizada e considerada como superior. Nesse sentido, 
a miscigenação como explicação para a diversidade brasileira era acompanhada do 
sentimento de deterioração justificando ainda os retrocessos brasileiros. A esse respeito, 
Lilia Moritz Schwarcz afirma que: 

[...] se o conjunto dos modelos evolucionistas levava a crer que o progresso 
e a civilização eram inevitáveis, concluía também que a mistura de espécies 
heterogêneas era sempre um erro, que gerava não só a degeneração do 
indivíduo como de toda a coletividade (SCHWARCZ, 1993, p. 240).

Assim, as teorias raciais oriundas do século XIX que defendiam a superioridade 
branca frente às demais foram feridas tanto pelos debates a propósito das teorias, como 
pela entrada e a permanência dos negros e negras da diáspora e os africanos, ainda que 
sob a doutrina da assimilação, nessa mesma sociedade civilizada (GILROY, 2001).

Ser negro estava contra o desejo de unidade em uma identidade cultural única 
nacional, ainda que esse projeto não possa ser considerado um ponto de lealdade e 
identificação na cultura nacional. A esse respeito, Gasparello (2015) compreende a cultura 
nacional como um discurso que organiza tanto as nossas ações quando a concepção sobre 
nós mesmos, por meio da criação de símbolos e tradições.

Recorremos, nesse sentido, a Benedict Anderson (2009) ao dizer que a identidade 
nacional seria uma “comunidade imaginada”, representada a partir de uma narrativa ou 
de um discurso construído, podendo embasar-se na língua, nos hábitos de um povo ou 
na “raça”. A nação então seria socialmente construída e imaginada por pessoas que se 
sentem parte de um determinado grupo onde “o outro”, o estrangeiro, compõe o todo, mas 
é responsável por sua inferiorização.

Pensando na produção histórica articulada a um lugar de produção, o Instituto 
Histórico Geográfico Brasileiro - IHGB foi responsável pela criação dos símbolos patrióticos 
de “exaltação e glória da pátria”, como por exemplo: monumentos, medalhas e hinos, 
segundo Schwarcz (2008).  Ao produzirem narrativas favoráveis à necessidade do 
Estado, grupos de intelectuais ligados ao IHGB se empenharam em escrever a história 
da pátria que se formava propondo, para isso, um povo miscigenado, mas no caminho 
do embranquecimento. Por meio das literaturas e das histórias nacionais presentes em 
livros didáticos e em jornais impressos recorrentes a uma tradição, foi possibilitada uma 
identidade nacional marcada pelos mitos de origem, além de também ser uma forma do 
Estado se fortalecer.
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Por sua vez, essa relação de identificação com a nação ocorre para que também 
seja gerado o sentimento de lealdade, patriotismo e pertencimento do povo ao Estado. 
Nesse sentido, Roger Chartier (2002) com o conceito de “representação” possibilita 
articular, de acordo com a sociologia de Durkheim e Mauss, as representações coletivas e 
as formas de exibição da identidade social ou os signos do poder, pensando no patriotismo 
a ser construído. Se por um lado, a pesquisa histórica surge em função de conjunturas e 
problemáticas comuns, por outro lado, ela exclui do discurso aquilo que é sua condição 
num dado momento, representando uma espécie de censura com relação aos postulados 
sociais, econômicos ou políticos na análise.

De acordo com Michel de Certeau (1982), antes de saber o que a História diz sobre 
uma sociedade há que se pensar como funciona dentro dela. Esta combinação entre 
permissão e proibição é o ponto cego da pesquisa histórica e é a partir dessa combinação 
que age o trabalho destinado a modificá-la. Nessa perspectiva consiste o esforço da nossa 
investigação.

O negro era visto sob uma visão determinista e fatalista quanto à sua impossibilidade 
de integração na sociedade mesmo após a abolição. Dentre os intelectuais, teorias raciais 
eram reforçadas com concepções positivistas e evolucionistas até a década de 1930 
mediante a formulação do mito da democracia racial de Gilberto Freyre. A partir delas, 
os estados e instituições como o IGHB defendem a imigração de europeus brancos e 
“civilizados” como fator importante de civilização da nossa sociedade. 

Desta forma, o ensino de história do Brasil nas primeiras décadas da Primeira 
República, marcado pela influência francesa, tinha a preocupação de expressar as ideias 
de nação e de cidadão fundamentadas na identidade comum dos seus variados grupos 
étnicos e classes sociais constitutivos da nacionalidade brasileira (GASPARELLO, 2015). 
Os reflexos desse contexto se verificam no Colégio Pedro II tendo papel fundamental para 
a criação de “uma série de valores dentre os quais o culto à nacionalidade, à disciplina, 
à moral e também ao trabalho” (GOMES, 1982, p. 152). Com efeito, este era o único 
estabelecimento de ensino autorizado a realizar exames parcelados para conferir grau de 
bacharel, indispensável para o acesso ao curso de nível superior (SCHWARCS, 1993). 
Assim, tal posição no sistema escolar legitimava a instituição como referência de colégio 
e de ensino, direcionando as demais instituições de ensino secundário a elaborarem seus 
currículos em consonância com o antigo ginásio.

Compreendendo o livro escolar enquanto um artefato histórico e cultural, Gasparello 
(2015) afirmava que ele era um veículo do saber institucionalizado na conformação do 
discurso histórico cuja modalidade “articulou fatos, suprimiu outros, enalteceu personagens 
e esqueceu tantas figuras anônimas que construíram nosso passado [...].” (GASPARELLO, 
2015, p. 40). Na mesma direção, Moreira (2017) afirma que os livros são instrumento 
de políticas governamentais, isto é, são imbuídos de valores ideológicos e culturais que 
obedecem a técnicas de fabricação e interesses de mercado por meio dos conteúdos 
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educacionais.
Dito isso, há uma relação entre o texto, seu lugar de produção e seu uso. O que 

se precisa entender é que a apropriação depende dos recursos (que são desiguais) 
disponíveis aos indivíduos de acordo com suas condições econômicas e sociais. Dentre 
as maneiras que regulam as práticas de leitura, há que se pensar ainda os leitores que 
não dispõem dos mesmos utensílios intelectuais. Dialogando com Certeau, Roger Chartier 
(2002) afirmara que além da semântica de um texto, havia que se considerar suas formas, 
pois elas produzem sentido. Também é preciso considerar que a leitura é sempre uma 
prática ligada a gestos, espaços e hábitos. 

Nesse sentido, retomando ao ensino de história do Colégio Pedro II na transição 
entre os séculos XIX e XX

serviu  à  continuidade  de  um  modelo  escolar  que  identificava  o  
conhecimento  com as humanidades clássicas, e tal modelo foi legitimado 
socialmente reforçando uma identidade  de  elite. Esta característica 
contribuiu para  a  unidade  e  para  a  identificação  do grupo dirigente 
em relação a uma cultura considerada universal. Neste processo, os livros 
didáticos foram dispositivos que serviram para a longa continuidade desse 
modelo, ao consolidarem um roteiro temático que privilegiou o enfoque da 
identificação com as raízes históricas européias, associado a determinados  
marcos  cronológicos  do  passado  que teceram a trama genealógica da 
história escolar (GASPARELLO, 2015, p. 41).

Por isso, os discursos identificatórios possuem uma violência simbólica que tendem 
a ser legitimados pela população que se submeterá em prol da união e da solidariedade 
construída. E se as identidades são a representação de imagens construídas, é provável 
que cada nação crie modelos de identidade procurando homogeneizar culturas, línguas e 
um passado histórico que, na maioria das vezes, é diverso. Assim, da mesma forma como os 
sentimentos de unificação são criados, também são construídos, de forma homogeneizada, 
os preconceitos, a xenofobia e o ódio pelo outro.

3 | OS NEGROS NOS LIVROS DIDÁTICOS DA PRIMEIRA REPÚBLICA
João Ribeiro ficou conhecido pelo afastamento de uma história tradicional e política, 

ainda que em sua formação europeia tivesse contato com o historicismo alemão. Desta forma, 
privilegiou questões ligadas ao território brasileiro que até então eram desconsideradas. 
Tornou-se professor do Colégio Pedro II em 1890 na cadeira de História Universal e do 
Brasil. Na condição de autor, escreveu ensaios, ficção, crítica literária, autobiografias e 
história. Enquanto abolicionista e republicano escreveu artigos e colaborou como redator 
em jornais como O Globo, Gazeta da Tarde, Correio do Povo e O País e na Revista Sul-
Americana ao lado de Felisberto Freire e Sílvio Romero.

Seu manual de História do Brasil foi publicado pela primeira vez em 1900, mas a 
edição em questão é de 1914 voltada para o curso superior e adotada no antigo Ginásio 
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Nacional, atual Colégio Pedro II. O professor da cadeira de História Universal no Colégio 
Pedro II assim como outros autores - professores daquela época escreveu seus livros 
escolares enquanto atuava como catedrático no Colégio Pedro II, num momento em que se 
valorizava a experiência no magistério para um melhor reconhecimento da obra. Dialogando 
com o modelo de Von Martius, dividiu e classificou as três raças existentes no Brasil: branco 
português, negro e índio. No capítulo “As três raças. A sociedade”, o autor fala sobre a obra 
da civilização deturpada pelo conflito de raças, disfarçado em democracia,

[...] fruto antes da luxuria que da piedade dos peninsulares. Desde o primeiro 
momento, o branco, o índio e o negro se confundem. O contacto das raças 
inferiores com as que são mais cultas quase sempre desmoraliza e deprava 
a umas e outras. Principalmente, porém, deprava as inferiores pela opressão 
que sofrem, sem que este seja o pior dos contágios que vem a suportar 
(RIBEIRO, 1914, p. 111).

O discurso acerca da miscigenação, ainda que diretamente não aponte as 
perspectivas da eugenia neste excerto, indica os malefícios da “mistura de raças” para 
a formação da sociedade, associando-se às influências das teorias raciais e eugenistas 
do início do século XX. Dito isto, o contato com as “raças inferiores” teria corrompido a 
sociedade brasileira em sua formação, novamente caracterizando que a miscigenação 
contribuía para a deterioração da identidade brasileira. 

De acordo com a tese de Pina (2009), ao analisar a narrativa da escravidão, 
João Ribeiro prossegue, reforçando a justificativa de uma escravidão branda, “por ter 
representado para os negros uma melhoria das condições de vida, mesmo reconhecendo 
seus exageros” (PINA, 2009, p. 127). No excerto a seguir, é possível identificar a relação 
estabelecida sobre a pátria brasileira e o lugar dos negros nesse processo.

Não é nosso intento fazer a apologia da escravidão, cujos horrores 
principalmente macularam o homem branco e sobre elle recaíram. Mas, a 
escravidão no Brasil foi para os negros a rehabilitação d’elles proprios e trouxe 
uma patria, a paz e a liberdade e outros bens e paes e jamais lograriam gozar, 
ou sequer entrever no seio bárbaro da Africa (RIBEIRO, 1914, p. 244-245). 

Diferentemente da análise de Pina (2009) centralizada nos discursos acerca da 
escravidão, evidenciamos as dimensões da representação dos negros em outros eventos 
da história brasileira, embora nossa análise se aproxime da realizada pela autora quando 
identificamos a estreita relação entre negros e escravos em outros momentos da narrativa.

 Para Ribeiro, as “raças” possuíam atribuições inatas a sua condição. A inserção do 
negro africano como elemento na formação do povo, após a abolição, deu lugar à teoria 
da miscigenação. Ao lado desta, estaria a passividade, a ausência do espírito revoltoso e 
aptidão ao trabalho. Para Stuart Hall, a civilização europeia disseminava a incapacidade 
dos africanos se auto-governarem  e “naturalmente” tiveram suas histórias facultadas aos 
benefícios da organização da sociedade brasileira sem sua identidade (HALL, 2003). 
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Nas palavras de João ribeiro, o negro é aquele a quem coube o trabalho braçal já 
que sua adaptação física era considerada “melhor” do que a dos brancos. Também não 
tinham capacidade para a vida política, assim como demais povos colonizados, sendo esse 
aspecto comum a ser forjado pela cultura europeia.

É claro que negros e índios, não poderiam ser senão a ocasião de desdém 
e de ódios que gera o escárnio dos superiores. A mulher de raça inferior não 
consegue ser dignificada nem mesmo depois de formada a raça mestiça. O 
próprio governo considerou por vezes uma infâmia o casamento promíscuo 
de brancos e negros (RIBEIRO, 1914, p. 112).

Desta forma, verifica-se a relação com o trabalho servil estabelecida segundo a 
narrativa do autor. Mas, não se trata de qualquer trabalho. Trata-se de uma ocupação 
subalternizada, um dever inferiorizado no qual os demais cidadãos brasileiros não possam 
ocupar. 

História do Brasil, escrito em 1918, por Rocha Pombo e publicado em 1925, foi 
utilizado nas aulas dos dois últimos anos do curso secundário e, também deveria servir de 
material de consulta para professores do ensino primário e do ginásio. Porém, Rocha Pombo 
era adepto de uma concepção historiográfica pouco difundida nos livros escolares, a qual 
buscava se opor à influência da ideologia da civilização segundo o modelo proposto pelos 
intelectuais do IHGB. Ele rejeitava a narrativa histórica que exaltava a dominação europeia 
sobre os povos americanos, que deveriam,  agora na concepção de Rocha Pombo, serem 
valorizados a partir de um maior aprofundamento nos estudos de sua história. Mas, será 
que os negros escaparam desses estigmas?

Em prefácio intitulado Esta pequena história, Rocha Pombo afirmara que era 
necessário criar o gosto pela nossa história, pois sem ela não haveria esforço que levantasse 
o nosso espírito de povo. Essa fala revela o espírito republicano empenhado em construir 
símbolos patrióticos, além de uma identidade brasileira presente principalmente entre os 
intelectuais da época como afirmara Schwarcz (2003). Segundo o professor e intelectual: 
“É necessário criar entre nós, antes de tudo, o gosto pela nossa história – sem o que, não 
haverá esforço que levante o nosso espírito de povo.” (ROCHA POMBO, 1925, p. 3). Era 
necessário mostrar como a história brasileira era bela, e como a pátria, feita, defendida e 
honrada pelos nossos maiores, era digna do nosso culto. Em outras palavras, o manual 
objetivava emergir o sentimento patriótico entre os alunos do ensino secundário da época.

Em seguida, para exaltar a construção desse espírito de povo, Rocha Pombo fala 
que para isso, há que se aliviar a massa dos fatos o contexto histórico, de forma que os 
fatos sejam narrados esclarecendo a consciência, infundindo sentimento e poupando a 
memória. Ao prosseguir com sua defesa, ele fala sobre a beleza e o culto à pátria e de 
como ela deve ser honrada com os seus maiores, numa clara referência aos heróis da 
pátria. Por fim, fala ainda sobre renovar a bibliografia das escolas e os lares julgando que 
este seja o esforço fundamental no sentido de levantar a alma da pátria. No que se refere 
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a ideia de povo brasileiro, Rocha Pombo afirma que

[...] o que se fez no Brasil não foi mais que um amálgama dos elementos 
mais degradados das três raças: – o índio, submetido pela força; o africano, 
rebaixado até a animalidade; – e o europeu, que vinha dos presídios, ou que 
se transportava para a América tangido de cobiça (ROCHA POMBO, 1925, 
p. 66).

Rocha Pombo descreve o caráter do povo brasileiro atento às discussões e polêmicas 
quanto à formação da nação ao dizer que os resquícios da escravidão ainda faziam parte 
da história brasileira. Nas palavras de Pina (2009), a identidade nacional brasileira segundo 
Rocha Pombo “foi fruto da unidade moral das três raças em torno do sentimento da pátria, 
que é localizado em vários momentos da nossa história [...]” (PINA, 2009, p. 135). 

Como, sua obra foi escrita nos primeiros anos da Primeira República, ele dizia 
ser necessário enfrentar esse passado e procurar formas de encaminhamento sobre os 
problemas sociais decorrentes desse processo histórico ou omitir e deixar silenciado seu 
passado.

Os africanos na narrativa surgem como tema no capítulo dedicado aos protestos 
por meio dos quilombos e da abolição: “o africano, cuja natureza moral parecia como que 
estremecer e agitar-se nas vicissitudes da escravidão, deu no Brasil, como em quase toda 
a América, frequentes provas do grande vigor humano que trazia lá das suas misérias do 
continente negro.” (ROCHA POMBO, 1925, p. 156). Assim, concordamos com a tese de 
Pina (2009) ao dizer que na narrativa de Rocha Pombo há influência do negro em todos 
os aspectos da vida social na formação do país chegando até mesmo a ser “caracterizado 
como herói e superior ao índio” (PINA, 2009, p. 140).  Contudo, Rocha Pombo não chega 
a mencionar Zumbi dos Palmares. Em suma, são mencionadas as manifestações pela 
liberdade dos negros e a Lei Áurea é retratada como desfecho de uma longa crise.

4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise de cada obra também visou a tentativa de (re)leitura e de ressignificação 

da ideologia implícita nas mensagens transmitidas através dos estereótipos sobre os 
negros contidos nos textos e ilustrações. Por isso, levou-se em conta a articulação entre 
os autores e o contexto nos quais estavam inseridos na conjuntura nacional, pensando no 
“lugar de fala” dos autores parafraseando-se assim Chartier (2002). Desta forma, a análise 
foi conduzida percebendo a totalidade histórica na qual o objeto esteve inserido, assim 
como o movimento entre produção (autor) e difusão da obra (educação pública). 

Negros, africanos e afro-brasileiros não estão dissociados da condição de 
escravizados durante as narrativas. Essa constatação também é evidenciada em estudos 
da arte sobre a história da educação dos negros como levantou Pombo (2018). Em suma, 
negros não possuem sobrenomes, permanecem ainda que em um contexto pós-abolição, 
retratados na condição de escravos e são mencionados basicamente em três períodos 
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históricos a partir das seguintes narrativas: na formação do povo brasileiro; na economia 
açucareira e aurífera e, por fim; no processo sobre escravidão e abolição – ainda que 
rapidamente como um capítulo de transição entre Império e República. 

Partindo-se das análises, também foi possível verificar os objetivos do ensino de 
história disseminados a partir do Colégio Pedro II. Ainda que não houvesse um sistema 
educacional propriamente organizado e homogêneo em todo país, a indicação dos 
manuais a exemplo do antigo Ginásio Nacional está ligada ao conjunto das representações 
constituídas pelos diversos atores sociais sobre aspectos culturais e políticos do Brasil. 
Desta forma, o saber histórico escolar fortaleceu as expectativas do campo intelectual 
sob o controle do Estado por meio dos manuais didáticos que se tornaram veículo para a 
divulgação da imagem da nação construída e imaginada a partir da história referenciada 
no IHGB. Os alunos deveriam representar o ideal civilizacional dos vencedores e de uma 
nação superior segundo os moldes europeus. 

Verifica-se que a presença do elemento negro como fator explicativo para a 
inferioridade racial, embora na contemporaneidade essa teoria já tenha sido desmistificada. 
No entanto, as novas edições dos manuais até os anos 1960, segundo Moreira (2017) 
implicam na reflexão sobre as apropriações que se seguiram pelas novas gerações de 
leitores. Assim, difundiu-se durante décadas um pensamento identitário excludente e 
homogeneizador de povo e raça.
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