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APRESENTAÇÃO

Fomos surpreendidos em 2020 pela pandemia do novo coronavírus. Nesse 
entremeio de suspensão de atividades e de distanciamento social, fomos levados a (re)
pensar as nossas relações e a forma de ver o mundo. Mesmo em 2021, com a aprovação 
do uso das vacinas no Brasil e com aplicação a passos lentos, seguimos um distanciamento 
permeado por angústias e incertezas: como será o mundo a partir de agora? Quais as 
implicações do contexto pandêmico para as questões sociais, sobretudo para a Educação 
no Brasil? Que políticas públicas são e serão pensadas a partir de agora em nosso país?

E é nesse lugar histórico de busca de respostas para as inúmeras problemáticas 
postas nesse período que estão os autores e autoras que compõe esse livro. Sabemos, 
partindo do que nos apresentaram Silva, Nery e Nogueira (2020, p. 100), que as 
circunstâncias do contexto pandêmico são propícias e oportunas para construção de 
reflexões sobre os diversos “aspectos relativos à fragilidade humana e ao seu processo 
de ser e estar no mundo, que perpassam por questões culturais, educacionais, históricas, 
ideológicas e políticas”. Essa pandemia, ainda segundo os autores, fez emergir uma 
infinidade de problemas sociais, necessitando assim, de constantes lutas pelo cumprimento 
dos direitos de todos.

Como assevera Santos (2020), desde que o neoliberalismo foi se impondo como 
versão dominante do capitalismo o mundo tem vivenciado um permanente estado de 
crise; onde a educação e doutrinação, o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado são os 
principais modos de dominação ao nível dos Estados. 

Nesse sentido, a pandemia, ainda segundo o autor anteriormente referenciado, 
veio apenas agravar a crise que a população tem vindo a ser sujeita. Esse movimento 
sistemático de olhar para as crises, postas na contemporaneidade, faz desencadear o 
que o que Santos (2020, p. 10) chamou de “[...] claridade pandêmica”, que é quando um 
aspecto dessa crise faz emergir outros problemas, como os relacionados à sociedade 
civil, ao Estado e as políticas públicas, por exemplo. É esse, ainda segundo o autor, um 
momento catalisador de mudanças sociais.

As discussões empreendidas neste livro, intitulado “Capitalismo Contemporâneo 
e Políticas Educacionais”, por terem a Educação como foco, como o próprio título sugere, 
torna-se um espaço oportuno de discussões e (re)pensar da Educação, considerando os 
diversos elementos e fatores que a intercruzam. Na direção do apontado anteriormente, 
é que professoras e professores pesquisadores, de diferentes instituições e países, 
voltam e ampliam o olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas postos pela 
contemporaneidade. É um desafio, portanto, aceito por muitas e muitos que aceitaram 
fazer parte dessa obra.



Os autores e autoras que constroem essa obra são estudantes, professoras 
e professores pesquisadores, especialistas, mestres, mestras, doutores ou doutoras 
que, muitos, partindo de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas 
que os mobilizam. Esse movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um 
movimento pendular que, pela mobilização dos autores/autoras e discussões por eles e 
elas empreendidas, mobilizam-se também os leitores/leitoras e os incentiva a reinventarem 
os seus fazeres pedagógicos e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, 
portanto, desejamos a todos e todas uma instigante e provocativa leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
André Ricardo Lucas Vieira

Ilvanete dos Santos de Souza
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RESUMO: Este artigo analisa um movimento da 
cultura escolar que acontece na Festa do Colono 
do Perímetro Irrigado de Maniçoba, distrito de 
Juazeiro, na Bahia, Semiárido Brasileiro, que são 
os Desfiles Escolares. Esses desfiles nasceram 
com o intuito de homenagear aos colonos da 
referida comunidade pelo Dia do Agricultor. Os 
desfiles são compreendidos como uma prática 
relacionada à educação contextualizada, aqui 
considerada como uma “pedagogia alternativa”.  
O evento cultural, no contexto escolar, apresenta-
se como um tipo de educação que faz sentido, 
partindo do anuncio, da denúncia e mesmo do 
consumo midiático.  Observa-se que, no período 
de 40 anos de realização dos Desfiles Escolares 
na Festa do Colono, houve um processo 
de ressignificação dos dois eventos, com o 

desaparecimento de alguns elementos dos 
desfiles, como também da festa, mas houve o 
surgimento de novos ícones e signos. Os desfiles 
mobilizam a percepção cognitiva dos professores 
e das professoras, assim como dos alunos e 
alunas que atribuem sentido aos personagens 
que criam e interpretam sejam eles tradicionais, 
sejam os contemporâneos. Na feitura das 
alegorias observa-se aspectos do contexto tanto 
local como global. Na avenida as alunas e os 
alunos compartilham os saberes apreendidos 
nos processos pedagógicos de preparação do 
evento com toda comunidade. O espetáculo dos 
desfies não está apenas na materialidade das 
alegorias e nas performances apresentadas, 
mas na subjetivação e singularidades das 
aprendizagens.  São saberes contextualizados 
que podem ser associados à uma pedagogia 
alternativa. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação contextualizada, 
Desfiles escolares, Pedagogia alternativa.

CONTEXTUALIZED EDUCATION AND 
SCHOOL PARADES AT THE FEAST 

OF MANIÇOBA’S COLONIST: AN 
ALTERNATIVE PEDAGOGY

ABSTRACT: This article analyzes a movement of 
the school culture that takes place in the Festa do 
Colono do Perímetro Irrigado de Maniçoba, district 
of Juazeiro, in Bahia, Brazilian semiarid, which 
are the School Parades. These parades were 
born to honor the settlers of the said community 
for Farmer’s Day. The parades are understood 
as a practice related to contextualized education, 
here considered as an “alternative pedagogy.”  
The cultural event, in the school context, presents 
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itself as a type of education that makes sense, starting from advertising, denunciation, and 
even media consumption.  During the 40 years of the School Parades held at the Festa do 
Colono, there was a process of re-signifying the two events, the disappearance of some 
elements of the parades, and the festival, but the emergence of new icons and signs. The 
parades mobilize the cognitive perception of teachers, as well as students who give meaning 
to the characters they create and interpret, either traditional or contemporary. The allegories 
display aspects of the local and global contexts. In the avenue, students share the knowledge 
learned in the pedagogical processes of preparation of the event with the entire community. 
The spectacle of the parades is not only in the materiality of allegories and performances 
presented but in the subjectivity and singularities of learning.  They are contextualized 
knowledge that can be associated with an alternative pedagogy. 
KEYWORDS: Contextualized education, School parades, Alternative pedagogy. 

1 |  INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta resultados preliminares de uma pesquisa de mestrado 

que está sendo realizada no distrito de Maniçoba, município de Juazeiro-BA, Semiárido 
Brasileiro. O objeto de estudo são os Desfiles Escolares que acontecem há quarenta anos 
na Festa do Colono do Perímetro Irrigado do Distrito. Os desfiles nasceram com o intuito de 
homenagear aos colonos da referida comunidade no Dia do Agricultor. O Perímetro Irrigado 
de Maniçoba foi implantado em 1981 pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e Parnaíba (CODEVASF), quando o Estado, com sua política desenvolvimentista 
implementou os projetos de irrigação para provocar o desenvolvimento da região do 
Submédio São Francisco, considerada na época como inóspita e subdesenvolvida.

Até meados do século XX, a região do Submédio São Francisco era conceitualmente 
um lugar, ou seja, uma porção de terra identificada por um nome específico pela presença 
do rio São Francisco e pelas atividades a ele ligadas, ou seja, a pesca artesanal, a 
agricultura de culturas alimentares, chamada de subsistência como mandioca, feijão e 
milho principalmente e a pecuária extensiva. Para mudar essa realidade, o Estado se fez 
presente com as políticas de geração de energia e de modernização da agricultura. José 
Graziano da Silva (1989) chamou este tipo de agricultura de “modernização dolorosa” que 
contou com altos investimentos públicos. Foi nesse período de altos investimentos, ainda 
no Governo Militar, que foi construída a hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, e implantados 
os perímetros de irrigação, na Bahia e em Pernambuco, região que, hoje, se transformou 
no polo de fruticultura irrigada Juazeiro-BA/Petrolina/PE. 

As áreas dos perímetros de irrigação foram dimensionadas em lotes empresariais 
e lotes para os “pequenos produtores”, aqueles agricultores sem terra que receberam do 
Estado os lotes agrícolas nos perímetros. Assim sendo, os perímetros de irrigação foram 
considerados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), como 
área de colonização. Como tal, os agricultores assentados nos perímetros passaram a 
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ser chamados de colonos (BARROS, 2007).  Em homenagem aos colonos dos perímetros 
irrigados, era celebrada uma festa, no Dia do Agricultor (28 de julho), chamada de Festa 
do Colono. 

É exatamente na Festa do Colono, do Perímetro Irrigado de Maniçoba, onde 
acontecem os Desfiles Escolares. Nesses desfiles, as Escolas de Maniçoba, a cada 
celebração, escolhem um enredo para ser trabalhado com os estudantes e ser apresentado 
como culminância, no dia da festa.  São esses Desfiles Escolares o objeto de análise 
desta pesquisa. O objetivo aqui proposto é compreender os processos educativos que se 
apresentam nesses desfiles. 

2 |  TECENDO CONSIDERAÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA
A ideia de contextualização se funda no princípio de interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade na construção do conhecimento, suportando-se na falência das 
grandes narrativas da ciência e da pedagogia moderna, ou seja, dos princípios de 
neutralidade, formalidade abstrata e de universalidade. No Semiárido Brasileiro, essa ideia 
é representativa de demandas particulares: a desconstrução do estereótipo do Nordeste 
e do nordestino, a descolonização da educação e a difusão do paradigma de Convivência 
com o Semiárido (CARVALHO, 2012). 

De acordo com Martins e Reis (2004), a contextualização representa uma ação 
de descolonização, visto que sua tarefa de reconstruir “visibilidades” e “dizibilidades” 
instituídas e de permitir que os “Outros” excluídos da “narrativa hegemônica”, recuperem 
sua palavra e tornem pertinentes suas questões. Para Zemelman (2006), uma das bases 
da contextualização do saber é potencializar o sujeito para que este se situe no momento 
histórico, ampliando seu horizonte de apreensão da realidade, colocando-o perante uma 
constelação de possibilidades. 

O processo de Educação Contextualizada prevê uma adaptação dos conteúdos 
escolares ao espaço geográfico, à cultura, à identidade e à especificidade do Semiárido 
Brasileiro. Baseia-se na realidade social dos/das educandos/as e possibilita contextualizar o 
processo de ensino-aprendizagem com a diversidade cultural de cada lugar. É uma proposta 
de educação pautada no princípio da convivência com as características socioambientais 
do Semiárido, visando à criação de um novo senso comum, de novos significados do lugar 
e da vida no lugar, a partir de uma nova leitura do próprio espaço (SILVA, 2002). Pelo 
fato de todos os elementos que pressupõem os Desfiles Escolares na Festa do Colono 
de Maniçoba, é possível associá-la à Educação Contextualizada. Pode-se até dizer que o 
movimento cultural que se instaura no planejamento e organização dos desfiles se constitui 
em uma práxis linkada a uma “pedagogia alternativa”.

Ligada à Educação Popular, a Educação Contextualizada se preocupa em relacionar 
a vida cotidiana com a escola, fazendo da vida um objeto do conhecimento escolar e 
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fazendo da educação um modo de ser. Assim, supera a fragmentação disciplinar e favorece 
o entendimento do diálogo entre os diferentes saberes, desenvolvendo uma visão holística 
da vida no mundo, novos significados do lugar e da vida no lugar. Quando os professores 
e professoras pensam as temáticas dos desfiles, observa-se que elas não são aleatórias, 
fazem sentido, tanto em relação aos conteúdos trabalhados nas disciplinas quanto à 
problematização do momento, por exemplo: cuidado com a água e uso indiscriminado de 
agrotóxicos pelos agricultores.

Essa prática pedagógica procura também alterar a visão de mundo e a representação 
social sobre o Semiárido, transformando a ideia de que é simplesmente um lugar de miséria 
e de seca, em outra visão que o representa como local de possibilidades e não apenas 
de negação. Nesse sentido, usando a lógica foucaultiana, a educação contextualizada 
constitui um contra dispositivo capaz de instituir uma nova verdade e novas práticas sobre 
o Semiárido. É um movimento de construção de um novo dizer-verdadeiro. Pode-se falar 
de uma “reocupação” do Semiárido, invertendo o campo de dizibilidade e visibilidade 
negativas. (FOUCAULT, 2008). Trazer para a avenida, alegorias da cultura popular, das 
lendas do São Francisco, da Copa do Mundo de Futebol no Japão, dos Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro, é uma demonstração da vinculação do contexto local com o contexto global.

Nesse sentido, a Educação Contextualizada é um dos processos de revalorização 
territorial e de desenvolvimento dentro do paradigma de convivência. Ela se impõe com 
mais força na realidade política brasileira a partir de 2000, quando foi criada a Rede de 
Educação do Semiárido Brasileiro (RESAB). Esta é uma articulação político-pedagógica, 
cuja ação em comum é consolidar a proposta de uma Educação Contextualizada. Conforme 
Martins e Reis (2004), a contextualização não é um processo simples, ao contrário, exige 
um refinamento político-pedagógico que possibilite a emergência das questões locais 
pertinentes e necessárias por representarem, principalmente, a devolução e garantia do 
direito a voz àqueles que a tiveram historicamente negada, usurpada e silenciada. Quando 
alunos e alunas, empoderados no dia dos desfiles se apresentam, eles e elas carregam 
orgulhosamente as coisas do lugar, mas também representam outros movimentos para 
além do seu contexto.

Assim, a proposta pedagógica desenvolve-se a partir de eixos temáticos em torno 
dos quais se organizam os campos e áreas do conhecimento, sempre no sentido de 
conhecer melhor seu lugar e a partir deste, ampliar o olhar e o próprio conhecimento além 
dele. Martins e Reis (2004) afirmam que a representação desses eixos temáticos gira em 
torno da cultura; cidadania e ética; meio ambiente; e contextualização com o Semiárido, os 
quais são transversais e devem ser trabalhados de modo integrado e integrador, pela ação 
das diversas disciplinas.  

Sabe-se que a construção do conhecimento não ocorre de forma linear, e sim em 
diferentes etapas e sob a influência de vários aspectos da vida do sujeito. Sendo assim, 
pode-se dizer que a aquisição desses conhecimentos e habilidades de forma significativa 
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depende, impreterivelmente, do sentido que os sujeitos atribuem a eles ou às práticas da 
escola. De outra parte, entende-se que a forma como a escola valoriza os seus alunos/
as é também fundamental para que eles e elas tenham trajetórias escolares exitosas 
e significativas. Isso inclui, por exemplo, a valorização da cultura de origem dos/das 
estudantes. 

Apesar da escola não ser a única responsável pela educação do sujeito, ela tem uma 
importância incontestável na preparação do mesmo para a atuação na sociedade. É a partir 
dela que o sujeito assimila os conhecimentos e habilidades requeridas pela sociedade. 
É por meio da escola, igualmente, que o sujeito aprende novas formas de socialização, 
processo que é fundamental para a constituição das identidades.

Nesse sentido, os Desfiles Escolares na Festa do Colono do Perímetro Irrigado 
de Maniçoba, representam uma proposta de Educação Contextualizada, aqui considerada 
também como uma “pedagogia diferenciada”, uma vez que fortalece as identidades 
dos alunos e das alunas, assim como de suas famílias.  Os desfiles são capazes de 
superar a fragmentação e de buscar correlações epistemológicas, possibilitando assim a 
contextualização dos saberes, em uma perspectiva inter transdisciplinar.  

A partir dos Desfiles, os/as estudantes passam a compreender melhor o espaço 
em que vivem, a descobrir múltiplas potencialidades locais e ainda desenvolver condições 
concretas de se construir uma vida digna no seu contexto, o Semiárido. Com isso, 
passam a valorizar os saberes locais, a engenhosidade do seu povo, a vocação cultural e 
socioeconômica, por meio de encontros mobilizadores e criativos ou práticas pedagógicas 
com sentido. 

2.1 Os Desfiles Escolares na Festa do Colono de Maniçoba
Os Desfiles Escolares na Festa do Colono de Maniçoba se apresentam para 

além de simbólico, de exaltação ao colono. Na realidade, traz em cena a Educação 
Contextualizada. A contextualização do conhecimento, nos espaços formais, apresenta-se 
em um processo que toma o seu itinerário pedagógico a partir da vivência e do cotidiano 
dos/das estudantes, tendo como ferramentas práticas motivadoras o “estudo da realidade”, 
por exemplo. Nesse sentido, de acordo com Carvalho e Reis (2013), essas atividades 
devem integrar os fazeres cotidianos/comunitários dos/das alunos/as com os conteúdos 
disciplinares, motivando-os/as a pensar na comunidade, a conhecer melhor a realidade 
que os/as cercam e possibilitando-os/as conhecerem suas histórias, suas geografias e seu 
ambiente sociocultural. Com isso,

[...] a escola torna-se o lugar da descoberta, do fazer-aprender-fazer, 
pois os alunos após um ‘estudo da realidade’ desenvolvem atividades 
interdisciplinares, sistematizam o conhecimento adquirido, elaboram e 
reelaboram conceitos e depois, dão retorno à própria comunidade visitada, 
que recebe o relatório elaborado pelos alunos, constando suas impressões, 
percepções e sabres desenvolvidos (CARVALHO; REIS, 2013, p. 35-36). 
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Nesse contexto, os Desfiles Escolares podem representar espaço privilegiado de 
trocas de conhecimentos, saberes e construção de novos referenciais, quando se leva 
em consideração o “estudo da realidade”. Portanto, pode-se dizer que eles correspondem 
a acontecimentos coletivos bastante especiais, que demandam uma certa organização, 
visto que podem ser elaborados de acordo com normas próprias a cada uma das datas 
cívicas, levando-se em consideração a contextualização como metodologia dialógica e 
interdisciplinar para pensar a realidade. 

Desses desfiles participam regularmente os/as estudantes dos grupos escolares, 
distribuídos dentro de uma determinada estrutura de produção e de consumo das festas, na 
qual eles/elas ocupam lugares distintos e específicos. Por estarem no âmago do calendário 
escolar, os desfiles não se revelam como uma mera descontinuidade do tempo da escola, 
mas intercalados por ele, tornando necessário reunir o empenho e os sentimentos de 
adesão de educandos/as e professores/as (BENCOSTTA, 2005).

Pode-se afirmar que os Desfiles Escolares na Festa do Colono de Maniçoba 
produzem uma identidade, pois seus rituais são celebrações resultantes de momentos 
históricos específicos e, assim sendo, exprimem contextos permeados por restrições, 
contestações e contradições. Portanto, não representam um espaço limitado capaz de 
inibir a construção de identidades, molduradas dentro do ambiente cultural escolar, mas 
um campo que permite o trânsito de valores e símbolos.

Com efeito, esse imaginário social presente nos/nas alunos/as e professores/as 
como coletividade que se designa e representa, gera uma identidade responsável por 
estabelecer um tipo de relação com a comunidade maniçobense. Foi por meio desse 
imaginário, entendido aqui como elemento essencial aos desfiles patrióticos, que essa 
coletividade estabeleceu sua imagem, mediante a criação de princípios e códigos em 
comum.

Por meio da elaboração dos valores cívicos, essa agremiação se pensou e se fez 
como um determinado extrato da sociedade, que atribui significado ao mundo e aos seus 
atos e cria para si uma identidade. Em certo sentido, essa compreensão de que os grupos 
escolares participam na construção de símbolos cívicos, remete-se ao que Baczko (1985) 
diz sobre o nascimento e a perpetuação desse imaginário patriótico.

O imaginário social informa acerca da realidade, ao mesmo tempo que 
constitui um apelo a comportar-se de determinada maneira. Esquema de 
interpretação, mas também de valorização, o dispositivo imaginário suscita a 
adesão a um sistema de valores e intervém eficazmente nos processos da sua 
interiorização pelos indivíduos, modelando os comportamentos, capturando 
energias e, em caso de necessidade, arrastando os indivíduos para uma ação 
comum. (BACZKO, 1985, p. 322).

Os Desfiles Escolares na Festa do Colono de Maniçoba se valem de ideias e 
conceitos que foram transformados em imagens e símbolos incorporados ao imaginário 
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e transmitidos pelos modos de expressão da cultura cívica. Sua referência básica é a 
comemoração, elementos de ordem emocional de bastante efeito na atração das Escolas. 
Nesse terreno, em que política e cultura se mesclam com ideias, imagens e símbolos, define-
se esse momento como um objeto de estudo de representações relacionado diretamente 
com o estudo dos imaginários sociais, que constitui uma categoria das representações 
sociais (CAPELATO, 1998).

Por outro lado, observa-se ainda possibilidades educomunicativas presentes 
nos desfiles, pois permitem a construção de “singularidades que se remetem umas às 
outras e que se comunicam com uma pluralidade de agentes culturais, coexistindo em 
multivocalidades e polifonia” (SCHAUN, 2002, p. 92). Nesse sentido, Soares (2011) afirma 
que a educomunicação significa o conjunto das ações de caráter multidisciplinar, que se 
voltam para o planejamento e à implementação de práticas destinadas a criar e desenvolver 
ecossistemas comunicativos abertos e criativos, nos diversos espaços educativos (não 
formais e formais), de modo a garantir condições de expressão a todos os membros das 
comunidades educativas. 

A partir deste conceito, nota-se que a educomunicação foi capaz de deslocar o 
foco da pedagogia, com seus jargões já desgastados, colocando o processo ensino-
aprendizagem sob um novo olhar, o da comunicação que educa. O educador Paulo Freire 
já trazia esse entendimento da relação entre educação e comunicação. Para esse educador 
“a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, 
mas um encontro de sujeitos interlocutores, que buscam a significação dos significados” 
(FREIRE, 2013, p. 59).

Essas análises levam a compreensão de que os Desfiles Escolares na Festa do 
Colono de Maniçoba exercem uma dupla função. Como plataforma singular de expressão, 
potencializam a função da comunicação. Por sua vez, como um potente veículo comunicativo 
quebra paradigmas, potencializando a função de inovar da educação. Com isso, fica 
evidenciado que esses desfiles possibilitam uma aprendizagem significativa, a partir 
da Educação Contextualizada. Portanto, as Escolas de Maniçoba, enquanto ambientes 
colaborativos, estão também favorecendo a aprendizagem significativa ou trazendo à tona 
uma “pedagogia alternativa”.

2.2 Os Desfiles Escolares como produtores de sociabilidades
Os Desfiles Escolares na Festa do Colono de Maniçoba, por mais mudanças que 

tenham vivido e tradições que tenham mantido, tem como principal elemento, ainda hoje, 
a sociabilidade. Na verdade, esses desfiles só têm sentido quando compartilhados com o 
“Outro”. A partir do momento em que suas ideias ficam restritas apenas ao espaço escolar, 
seu movimento deixa de fazer sentido. Ademais, eles têm uma mensagem de cunho 
celebrativo e uma característica de natureza artística devido à música e às coreografias, 
carregando também o “estar junto” da escola com os moradores da comunidade. 
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Nesse sentido, os desfiles, como bem lembra Camurça (2003, p. 8), “funcionam 
em diversas culturas como estruturas abrangentes, produtoras de sociabilidade através 
da estética do ‘estar juntos’ [...]”. São nesses espaços que podem ser compreendidos os 
processos comunicativos e culturais do Perímetro Irrigado de Maniçoba, e, portanto, a 
construção das identidades desses grupos, uma vez que os desfiles são representações 
coletivas de uma realidade coletiva, ou seja, da própria forma de pensar e agir desses 
sujeitos.  Para Ferreira 

As manifestações de origem ancestral, principalmente quando se constituem 
em movimento coletivo, são veículos de ideias daqueles que lutam pela 
hegemonia interna dos grupos nas mais diferentes sociedades, sendo também 
um componente estratégico da luta social e um elemento fundamental na 
construção da identidade local, regional e nacional. (FERREIRA, 1995, p. 21-
22).

Os desfiles das Escolas de Maniçoba são, portanto, um espaço de reforço dos laços 
da rede de relações da qual fazem parte seus sujeitos, de “competição pelo prestígio e 
para expressar simbolicamente a unidade e os conflitos inerentes a essas relações sociais 
estabelecidas” (ZALUAR, 1983, p. 95). Da mesma forma, Oliveira (1983) afirma que 
promover ou participar de uma festa é, ao mesmo tempo, compartilhar do trabalho social 
de restauração e reforço dos laços de solidariedade do grupo. 

É a partir dessa perspectiva que se compreende os Desfiles Escolares na Festa 
do Colono de Maniçoba como um processo comunicativo desses grupos, uma vez que as 
ideias e concepções de mundo desses sujeitos, por não terem espaço nas mais diversas 
mídias, encontram nos desfiles um espaço de reprodução. Para tanto é necessário não 
confundir a comunicação com o mercado da comunicação, uma vez que “a primeira não 
se restringe à segunda, o que possibilita a compreensão de processos completos que 
interagem entre si” (PACE, 2009, p. 10). 

No Perímetro Irrigado de Maniçoba, os espaços de sociabilidades ultrapassam os 
dias dos Desfiles Escolares na Festa do Colono, pois se estendem aos planejamentos 
pedagógicos para organização dos mesmos, ensaios com os/as professores/as e alunos/as, 
bem como as reuniões que são realizadas com os pais e responsáveis dos/das estudantes 
para o seu processo de organização. 

Nesse passo, essas relações, construídas dentro da comunidade rural de Maniçoba, 
permitem a existência de uma convivialidade, que é resultado de uma proximidade de 
seus moradores bem como da repetição cotidiana dessas relações. Os Desfiles Escolares, 
nesse contexto, devem ser vistos como parte de um processo que dura o ano todo, uma 
vez que os “donos” dos festejos escolares não estão desvinculados dos assuntos de seu 
lugar e até mesmo devido aos desfiles se tornarem eventos importantes em sua localidade. 

Com isso, os desfiles das escolas de Maniçoba proporcionam uma mistura entre 
as ações e relações do cotidiano com o caráter extraordinário da Festa do Colono, por ser 
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um espaço/tempo que quebra as rotinas rígidas impostas ou apresentadas principalmente 
pelo trabalho, pelo sistema oficial, bem como pelas relações hierárquicas. Aqui ocorre uma 
inversão da hierarquia social; os sujeitos tidos como subordinados, passam ao status de 
líderes, principalmente pelos seus conhecimentos relativos as temáticas e à organização 
dos desfiles. 

Os desfies como espaços coletivos de construção dos sentidos

Pode-se afirmar que os Desfiles Escolares na Festa do Colono de Maniçoba são 
espaços coletivos de construção dos sentidos. Eles são tecidos por um conjunto de 
informações, símbolos, códigos, regras e valores sociais compartilhados entre os membros 
da comunidade e os participantes da festa. Contudo, ao se fazer uma análise da sociedade 
local, é possível perceber que algumas práticas culturais como esta dos desfiles não podem 
ser compreendidas sem a vinculação com as formas e os processos comunicativos; com 
as fontes de informações; e com os meios de comunicação, uma vez que a televisão, os 
jornais locais e as tecnologias digitais passaram a ocupar um espaço cada vez maior no 
ambiente social de diferentes contextos, mesmo no meio rural. 

Nessa perspectiva, de acordo com Benjamim (2001), os desfiles escolares sofrem 
influências na construção de sua identidade cultural a partir da extensão dos meios de 
comunicação. Ademais, os desfiles “se caracterizam como processos comunicacionais, 
na medida em que agentes socialmente desnivelados operam ‘intercâmbios sígnicos’ e 
transformam seu conteúdo em mensagem coletiva” (MELO, 2008, p. 77). Ainda baseado nos 
estudos deste autor, os desfiles escolares, enquanto festas populares, englobam três fluxos 
que, juntos, acabam por criar um processo que tem sua estrutura baseada nos conceitos de 
comunicação interpessoal, comunicação massiva e intermediação comunicativa. Os três 
fluxos são interdependentes, que vão “gerando um processo tipicamente comunicacional, 
organicamente estruturado em torno de variáveis culturais, políticas ou econômicas”, 
conforme Melo (2002, p. 4)

3 |  RECORTES HISTÓRICOS DOS DESFILES
Nos Desfiles Escolares na Festa do Colono de Maniçoba, fica evidente o papel 

dos/as professores/as como líderes agentes-comunicadores, descritos por Beltrão 
(1980, p. 35) como pessoas “dotadas de uma espécie de carisma, atraindo por ouvintes, 
leitores, admiradores e seguidores, e, em geral, alcançando a posição de conselheiros ou 
orientadores da audiência”.

Ademais, as fantasias, as cores, os materiais e os objetos escolhidos são textos 
visuais, sonoros e plásticos que têm significados e sentidos diversos para a comunidade. 
Os/as professores/as e alunos/as têm o maior cuidado com a confecção e tratamento dos 
objetos, pois o ritual depende muito da eficácia estética dos signos representados nos 
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desfiles. Assim, vislumbra-se que os meios deixam de ser os meros veículos de uma cultura 
alheia ou alienante, ou seja, os instrumentos inexoráveis de um poder sistêmico e invisível, 
para se tornarem o local privilegiado da produção e reprodução cultural – principalmente, 
como demonstra Martín-Barbero (1997), da cultura popular - o lugar a partir do qual 
relativizar e pensar as sensibilidades e os modelos cognitivos, a principal arena de agência 
cultural das populações desterritorializadas e em constante fluxo pelo mundo.

Figura 1 - Detalhes dos Carros Alegóricos e das Fantasias

Fonte: arquivo da Escola Municipal Santa Inês

Os primeiros desfiles eram formados apenas pelos pelotões cívicos, compostos 
por grupo de alunos portando a bandeira nacional, estadual, municipal, distrital, e escolar, 
ladeado por “Guardas de Honra”, sem fazer evoluções na avenida, e também por estudantes 
trajando a farda da escola. Além disso, as marchas eram bem lentas e acompanhadas 
somente pela Banda Sinfônica da Polícia Militar de Juazeiro-BA. 

A partir de 2003, surge entre as Escolas de Maniçoba a preocupação de 
se desenvolver desfiles temáticos, pois, de acordo com os/as professores/as, estas 
manifestações culturais já estavam monótonas, trazendo sempre as mesmas questões. 
Por consequência, não vinham atraindo a atenção dos colonos e da comunidade, pois 
alegavam que, todos os anos, viam praticamente as mesmas expressões artísticas. 
A inovação e a possibilidade de se trazer temas atuais e mais atrativos para a avenida 
fez com que os desfiles ganhassem mais destaque, conseguindo, assim, arrancar bons 
índices de audiência do público. Além de atrair a atenção de turistas, que antes vinham 
apenas para o momento do churrasco na Festa do Colono e hoje, já chegam mais cedo 
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à comunidade para também acompanhar esse momento da festa, o seja, o desfile das 
escolas. O repensar as práticas dos desfiles, se traduz no repensar as práticas educativas.

Foi a partir de 2005, que se percebe algumas mudanças marcantes nos desfiles.  
Com novos elementos temáticos, carregados de significados inovadores, mudaram de vez 
a formatação dos desfiles que passaram a ser mais ritmados tanto nas temáticas quanto na 
presença das Fanfarras, as quais roubaram de vez a cena das bandas sinfônicas da Polícia 
Militar que passaram a meras coadjuvantes nas tramas dessas amostras culturais. Desde 
então, é perceptível a presença acentuada dos processos de ressignificação cultural, que 
mexeram na contextualização dos desfiles e trouxeram símbolos da contemporaneidade 
capazes de transfigurar a maior parte dos elementos constituintes deste momento da Festa 
do Colono.

Figura 2 - Elementos da cultura juazeirense, no Desfile de 2005

Fonte: arquivo da Escola Municipal Santa Inês

Com a força das mídias comunicativas, fomentou-se a inserção de novos elementos 
nos Desfiles Escolares na Festa do Colono de Maniçoba. Com isso, adveio também a 
preocupação em criar uma Comissão de Frente com o intuito de sofisticar as coreografias 
e as balizas para realizarem malabarismo e coreografias livres nos desfiles, inspirados 
nos desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. É essa hibridização das redes 
de comunicação do global e do local que reinventa a cultura nordestina/sertaneja, como 
sublinha Trigueiro (2001). 

Trigueiro (2001) observa que a festa popular e o espetáculo midiático operam em 
complexas redes de interesses do poder local e do global, evidentemente numa relação de 
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desigualdade onde predominam os negócios das classes hegemônicas. Nesse processo 
de troca de valores simbólicos e materiais os dois sistemas envolvidos nas negociações e 
articulações se movimentam em direções convergentes de transações paradoxais, porque 
os interesses são próximos, mas os procedimentos para a realização do acontecimento – 
da festa – são desiguais e conflituosos.

Para professores/as e alunos/as das Escolas de Maniçoba a celebração dos desfiles 
continuam tendo um significado comunitário. Já para os agentes externos, como por 
exemplo os políticos que aparecerem todos os anos na Festa do Colono, o interesse é 
político, econômico e dá novos sentidos e uso à cultura popular em escala global. Para a 
mídia e o turismo a festa tradicional não deve ser apenas popular, mas popularesca com 
grande concentração de pessoas (TRIGUEIRO, 2001). 

Figura 3 - Comissões de Frente inspiradas nos desfiles das Escolas de Samba do RJ

Fonte: arquivo da Escola Municipal Santa Inês

Por sua vez, diante da beleza dos desfiles, na atualidade e com a força das mídias 
comunicativas, também surgem problemas relacionados à falta de recursos financeiros 
e apoio da comunidade para custear os desfiles, que ficaram bem mais caros com o 
aparecimento de materiais mais sofisticados. A gestora da Escola Municipal Dois de Julho, 
assim se refere

Fazemos esses desfiles com a cara e a coragem mesmo. Recebemos pouco 
apoio da comunidade para custear a compra dos materiais. Com a evolução, 
a matéria prima foi ficando cada vez melhor, mas também muito cara. Somos 
obrigados a diminuir a compra do material didático, que vem com os recursos 
do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), para comprar os materiais 
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do desfile, se não, fica impossível desfilar. A maioria dos pais, é carente, não 
tem muito recurso. Mesmo com estes problemas, eles fazem questão de ver 
os filhos desfilando, fazem o maior esforço, compram as fantasias dos filhos, 
é um orgulho. Mas infelizmente não podem nos ajudar a custear a confecção 
dos carros alegóricos. Muitas vezes, somos nós, professores, que compramos 
a fantasia de alguns alunos por falta de condições financeiras1.

A fala da professora Rúzia Lima2 corrobora a ideia de que os processos de 
ressignificação advindos com a pós-modernidade são capazes de inovar; transfigurar 
ideias e pensamentos; mas que também trazem consigo problemas que afetam o bojo das 
realizações dos Desfiles Escolares, porém, mesmo assim, não a desmotiva. 

Com efeito, em 2018, tendo em vista a ampla divulgação pelos meios de comunicação 
de massa sobre a V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, que teve 
como tema: “Vamos cuidar do Brasil, cuidando das águas”, a Escola Municipal Santa Inês 
trouxe em seu Desfile a temática da “água”. Assim, discorreu na avenida acerca do título: 
“Lendas e Mistérios das Águas”, revelando para a comunidade maniçobense, por meio da 
arte, a importância da conservação da água para o equilíbrio do planeta. Em um de seus 
pelotões de alunos, é possível notar a seguinte mensagem para os moradores: “Vamos 
cuidar do Brasil, cuidando das águas”, fazendo referência a Conferência organizada pelo 
Governo Federal.  

Figura 4 - Pelotão sobre a importância da água no Desfile Escolar de 2018

Fonte: Arquivo da Escola Municipal Santa Inês

Dessa forma, resta evidenciado que os aparatos midiáticos possuem influência na 
vida das pessoas e, muitas vezes, estão interferindo nos principais costumes e aspectos 
culturais dos indivíduos. Eles são capazes de carregar aspectos culturais ideológicos e 
são passados tanto diretamente quanto indiretamente para a população. Nesse sentido, 

1. Entrevista cedida em 08/04/2020.
2. A gestora é filha de Colono, já estudou na Escola Municipal Dois de Julho e desfilou com estudante, e, hoje, faz parte 
do quadro de funcionários e acompanha todos os bastidores de sua produção.
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pela força de repercussão que eles carregam, conseguem produzir e levar discussões 
relevantes em ambientes que não existe a cultura do debate e da crítica. Tal elemento é 
interessante diante de uma população que ainda é muito conservadora e pouco crítica em 
relação ao status quo e que grande parte dela ainda é regida por certos dogmas religiosos, 
que são pouco questionáveis. (MARTÍN-BARBERO, 1997). 

Além da pauta sobre a “água”, nota-se que, durante a realização desses desfiles, as 
Escolas de Maniçoba também têm a preocupação em chamar a atenção da comunidade 
acerca da proteção ao meio ambiente, sobretudo quando há a veiculação de reportagens 
sobre as agressões a natureza. Pensando nisso, em 2019, a Escola Municipal Santa Inês 
problematizou em seu Desfile a temática da “fauna” e da “flora”, com o intuito de alertar aos 
agricultores, bem como a toda comunidade e aos turistas sobre os cuidados com o meio 
ambiente, fomentando a prática do desenvolvimento sustentável.  

Figura 5 - Pelotão sobre os cuidados com o meio ambiente no Desfile de 2019

Fonte: arquivo da Escola Municipal Santa Inês

Assim, é possível perceber que os Desfiles Escolares também são utilizados como 
canais específicos pelos comunicadores populares nesta manifestação, podendo ser 
tipificados nas mensagens transmitidas pelos professores e professoras, em seus discursos 
explicitados nas faixas com verbos imperativos; no lúdico das cores “vivas”, capazes de 
atrair os mais diversos olhares; e nos enredos abordados por alunos/as, que expelem de si 
próprios sentimentos e anseios sobre temáticas que, muitas vezes, afligem seu “ser” tanto 
emocional quanto profissional. Como foi o caso do último Desfile da Escola Municipal Santa 
Inês, realizado em 2019, em que trouxe um pelotão de estudantes com o título: “Não são 
as cores que definem o gênero”, problematizando a fala da atual ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro, Damares Regina Alves, a qual 
declarou, naquele ano, que “menino veste azul e menina veste rosa”. 
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Nesse sentido, visibilidades e invisibilidades se definem como discursos 
compartilhados que conferem reconhecimento aos grupos de Maniçoba, quando, por 
meio dos Desfiles Escolares que acontecem na Festa do Colono, suas reivindicações são 
acolhidas e efetivamente transformadas em ações políticas concretas. Tomando como base 
esses pressupostos, acredita-se que novas políticas da representação podem desafiar os 
modos de estigmatização nas mídias, ampliando os regimes de visibilidade, os espaços de 
reconhecimento e gerando debates no campo político e social (SOARES, 2019). 

Assim, nota-se o quanto a sociedade da informação, representada sobretudo pela 
força das mídias comunicativas, é capaz de acelerar os processos de mudanças dentro de 
uma manifestação da cultura escolar e mudar o modo de vida de uma população. Nesse 
passo, percebe-se o quanto a pós-modernidade e a indústria cultural nutrem desejos, 
sonhos, fantasias e dar a licença poética, mas também abre a lacuna da nostalgia, 
representada, por exemplo, na ausência de elementos que simbolizam a vida no campo. 

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreende-se que os Desfiles Escolares na Festa do Colono do Perímetro Irrigado 

de Maniçoba não nasceram de forma natural, mas adquiriram uma espontaneidade a partir 
da inserção de diversos elementos da cultura local, principalmente na reconfiguração das 
práticas pedagógicas. 

Ao longo dos anos, a Festa do Colono de Maniçoba e consequentemente os Desfiles 
Escolares vêm sofrendo grandes transformações, este último atualmente assumindo o 
status de uma prática de Educação Contextualizada.

Nota-se que os processos identitários são latentes no Perímetro Irrigado de 
Maniçoba, a partir dos desfiles, no entanto é visível o impacto que as mídias provocaram 
na comunidade, simbolizado nas alegorias e performances dos/das estudantes e até 
mesmo dos colonos. Mudanças, muitas vezes, radicais que a técnica e a ciência operam 
na atualidade revelam também um ser humano livre que acredita cada vez mais na sua 
capacidade de criar, projetar, inventar e transformar. Prova disto é o avanço registrado em 
cada edição dos Desfiles Escolares na Festa do Colono de Maniçoba, que impactados pela 
força das mídias comunicativas consomem os produtos de mercados que deem mais brilho 
à festa, numa tendência explicita de caracterizar os desfiles em um grande espetáculo 
apoteótico.

Sem dúvida, falar de reelaboração nos Desfiles Escolares na Festa do Colono de 
Maniçoba não se trata de desprezar o passado, a tradição, mas mediante ao movimento 
estrutural na história da humanidade, significa a própria reelaboração da tradição. Este 
evento, tal qual se tem hoje, não expressa a substituição do tradicional pelo “moderno”; 
pelo contrário, representa sua fusão articulada e contraditória. Este pensamento pôde ser 
comprovado no bojo das alterações sofridas pelas bandas que harmonizam os Desfiles 
representadas pelas Fanfarras e pela Sinfônica da Polícia Militar.
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Vale ressaltar, que os novos significados culturais e comunicacionais continuarão 
alterando os Desfiles das Escolas na Festa do Colono de Maniçoba. Além dessas questões, 
é importante salientar que na sociedade global, a relação entre os meios de comunicação 
de massa e as manifestações culturais é tensa. As mídias, muitas vezes, ignoram a 
relevância social destas manifestações e a força das tradições populares na constituição 
dos indivíduos, uma vez que estas festas são meios de comunicação alternativa capazes 
de recontar muitas histórias de vida, como a de Hilza Gomes, que é funcionária da 
Escola Municipal Santa Inês há 22 anos, e, anualmente, representa a figura de uma líder-
comunicadora responsável por planejar e executar os Desfiles. 

O registro mais significativo, das lições apreendidas, por nós pesquisadores, é o 
da invenção das práticas pedagógicas. As Escolas do distrito montam seu planejamento 
escolar, tomando como referência o Desfile do ano. Assim sendo, vão tecendo entre as 
disciplinas a problematização dos conteúdos que serão abordados no desfile. Para nós isso 
é contextualizar a educação, é criar uma pedagogia alternativa.
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