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demonstra asaciedade que 0 portugues foi sempre urn cidadao do mundo, sem nunca ter 
esquecido que era portugues. Para que os nossos jovens saibarn construir a cidadania 
global, solidaria e humanfstica por que a humanidade anseia, e preciso que primeiro se 
afirmem e se reconhecarn como cidadaos portugueses, intcrvcnientcs na transrnissao da 
mem6ria historica nacional. 

22 A.P.B 

A HISTORIA ENSINADA: EDUCA<;:AO cIVICA, EDUCA<;:AO SOCIAL 

OUFORMA<;:AOCOGNITI~? 

lvo Matl(lz~i 

1. A historla escolar tern poder educativo? 

Na escola cxiste a conviccao de que a historia serve para format bons cidadaos, C 

cidadaos crfticos , dotados de uma consciencL~!Jist6ri<:a, capazes de por em perspectiva 0 

Processo·de-'ev'()iu<;iio. "Atribui-se ahist6ria uma capacidade ~ecffica nestcs domfnios 
que visam mais global mente a formacao da pessoa e a sua insercao na vida S(;;-;lP, 
escreve Henri Moniot (Moniot, p. 213·214). 

Em todos os regimes politicos, tanto autoritarios como dcrnocraticos, rcm-sc 
reconhecido ao ensino da historia urn papel de cducacao moral, urna capacidade de 
transmitir modelos de comportamento cfvico e politico, lima finalidade de cducacao 
social e cfvica. Ainda hoje encontramos nos programas escolares esia intencao social c 
cfvica. Vejam-se, por exemplo nos programas italianos, os seguintes objectives: 

- "dar sentido e valor aconservaciio e atutela do patrimonio historico-cultu
ral; 
compreender a dimensiio historica dos problemas ecologicos; 
reconhecer e piir numa perspectiva historica as difcrcncas de etnia, de 
naciio, de rellguio, de sexo; 

- compreender os problemas da convivellcirr pacifica entre os po vas, da 
solidariedade e do respeito fill/ilia" (programa para as escolas profissio
nais, 1997). 

.'\_i~ijLde Q!!.~.Q..~Qii no d~J!.~~QIi;).n.~~~~l!. lerl~.~~~~ de.::9_l~~~I?~~~!.~u.!-!l.':::~ 
.e comportamenlos C, na.!!!L~~..2p.il.!.@2,Jruto de uma ilusao, d.l':.•~~I1]!!.f~!L~f.i!!.q~_ej!lP..Y.~:..':. 
pensar sue. existiria u~acgQ!j.ny'i.~ad<entrc"'a·-hrsi-6r;a·do;;"'historiad~rese a historia 
~scoG-;').prcscniarcr sctc'argumentos' para'p6rcin evide"nCia tal "fiilaci ii. ..... . .."''''_H'.' 

I - Em primeiro lugar, nao se tem em conta a difcren~a entre os cQ!!!l~.illl<e!l!~~ 

eruditos e os conhccirnentos e.~~2.!!!r~~,..lliJ.<1r.!.~.<:>'.!1_a_.~s.~la...~~_Jal;}.~!tLYiny.d.es.,.e.dllC'11L'Lihl 

~~ist6ria~~...!~~ ..~.t~!~0~_e.!1.sina9.aglJ.e..l1ar<e;}Jiq;}p~~~J?el~~'!JJ.D!!s ..i!..blsta!j,!!.~~in'!.q~ III I 

sej~, 0_c_9I]il}.mQ.. g.~.<;Qnhe.~!r.n.~n.~9s ()rganiz..aqqs [los.... m!lI]ui:l.is esc()Ii:lr.~.,_J1~Q...DQ~l.';Ii...il. 

riqueza de r.c.ft.r~.!!.~l~5.J_c!e.._~_~~E~il..li~~<;_~~~},~e.._t~.oriaL.g.!e.j![g!J.menl.a~5es..q!!t::----I2Q.ds;.liilm 
~r._aquela~!..un<;.?~~.!.9.L!E.~!.i.Y_a.s..:. Basta vcr, por excrnplo, a difcrenca que podc 
existir entre a quantidade de obras historiogriificas consagradas as cruzadas ou a 
colonizacao da America pelos europeus e os capftulos que os manuais escolares dedicarn 
aos mesmos ternas. Quem podera afirmar que 0 estudo destes produz 0 mesmo efeito que 
a leitura dos primeiros? Estou convencido de que a hist6ria dos manuais nao tern tal poder. 

~-----.---------~._~.--,-_••_,__".~ •..••. "._."" .., .._~' , ·~'h .~ ...... • ". ',.,.'., '" ,,' .... ", "".." .. ~,,",""'''~'"''''''''''''''''''.'----'-
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ll-Em se undo lugar, devemos tomar conscienciade que a hist6ria ensinada de nlioter 
qual uer eficlkla, ou a sua e IC cIa 0 e ser contrana a pelas "contra-hist6rias" gue 
circulam fora da escola. Eis urn exemplo lira 0 iil'iiS1Onareceiife: nas escolas da Venecia 
( a regilio onde hablto ), como nas restantes regioes da Italia, eensinada, ha mais de urn 
seculo, a hist6ria nacional e a europeia. A hist6ria regional, pelo contrario, nunca foi 
ensinada. Mas 0 ensino da hist6ria nacional nao conseguiu apagar a identidade veneciana. 
E agora nlio poucos cidadlios reivindicam esta identidade regional em oposicao a 
identidade nacionai.Em apoio desta reivindicacao,procuram as suas rafzes numa hist6ria 
que nlio 6 ensinada nas escolas - a hist6ria de Veneza - e que e interpretada de uma 
naneira anti-historica, incorrecta e abusiva, como se fosse a hist6ria de todo 0 povo da 
Venecia, Deste exemj?lo nodemos extrair tres ensinamentos acer~~.Q!!l!i~9ria _cnsinada 
na escola: 

A
 
1.- esta nlioe capaz de a~ar uma idcntidade..l1aciona.lforte.e..resisten~
 

conjunturas polfticase economicas;
 
2. -	 ein~az de tormar 0 sentido crftl~Q.n~~ss~d.Q...P'!!raprevenir a Interpre

ta~lio abusiva da hist6ria local ou regional; 
3. -	 0 ~e nao e inclufdo nos progrn"inase5co"fares..=..p-or elCJanplo~.JLbist6ria 

local - encontra focos activos na sociedade, mas focos que alimentam urn 
~/ ~ pessimoconnecTmento histOrico'g~~ p~r U'!"!11 inOuenciapreponde,r rante reJativamente ahist6ria escolar. 

J;~.V 
I-:Y 

III - E~~ lugar, .~ ensinada pode ..!~_~!~~~~..P~.~J.'-!.d.i~~~~s se os valores 
educativos de re~a produzem comp'ortamentos indesejaveis, Basta pensar, por 
exemplo'---na maneira--co~o~~· ~anu';;iS-e~"Qfares- tem-'podido alimen tar os 
comportamentos nacionalistas e desprezadores do Outro em nome de valores como 0 

amor da patria e 0 orgulho nacional. A hist6ria pode, por conseguinte, ser uma pessima 
mestra e produzir efeitos nefastos. 

IV - Em quarto lugar, nao e certo que as boas intencoes e os bons comportamentos se 
traduz~ficazesnuma'Situa~oliiSf6na concreta, se faltam as capacldades de 
crf!~~~~ ~e _~~alis.~;:de':d..i~ce:rnr~~i}jQ~~~!r~_!!:s. .lif~~(\!\vas possfveis. Em suma, aR!!Ldi!. 
solidez'-dos valores' e dos comRQrtamentos morais consequentes e necessaria tarnbem a 
~acidade coiOili:v.a de-comp;'een~~;.r.'aS:~t~a~~;"e$i~as-consequencias dos seusproprios
actos e dos actos do Outro.- .. ..	 . . '. . . - - ...------ 

v - Em quinto lugar, nlioexiste urn sistema de valores a que nlio se possa opor outro e a 
discrirninacao entre diferentes sistemas de valores 6 urn acto cognitivo alern deemOtivo.-_.. ... _--_._---._._--~....._

VI - Em sexto lugar, e preciso reconhecer que todos os objectivos atribufdos ahist6ria 
podem ser mais eficazmente cumpridos por outras ciencias sociais como, por exemplo, a 
antropologia, a sociologia, a geografia, ou por outras disciplinas como a educacao cfvica 
ou 0 direito, centrados nos valoes constitucionais, etc. 
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VII - E'E.~!~a de conhecimentos hist6riS.Q~JllJe Q~.m~!!!:!ais construiram 
no decorrer do ultimo seculo para uma educacao moral e exemplar dos alunos, e que foi e 
co'ntmua a ser 0sIstema de r=~~~ilciDf~~os.p~fe.~~·r.~~~~·~i!!::ii~!~~a·pf6fuiidame!11e 
marcado na suaestfUfijfa por valores unilaterais e ocentricos. Em virtude dos elementos 
q~e 0 constituem 0 ponto de vista teleol6gico, 0 eixo cronol6gico linear, a escala 
temporal da curta duracao, a forma narrativa ...), este sistema fecha a porta ao 
multicultural, porquanto nliodeixa lugar ahist6ria dos outros povos - a nlio ser quando os 
europeus os encontram -, nlio apresenta senao modelos de desenvolvimento dos 
principais parses europeus, nlio oferece a possibiIidade de encarar os factos hist6ricos 
numa perspectiva mundial nem de perceber ou apreciar a historicidade dos lugares onde 
residem os alunos (cf. Ferro 1985). 

E, Ki.!1~!.!!1..!<!1!e •. ha.um. oitavo argumento .queparece.recapitular todosos 
precedentes: 0 seculo em que a hist6ria se tomou uma materia de ensino institucional em 
todasas'escolis"eiiropeias'T~~ulo-dOS-;aiS;~~mbantes fracas~os no pl;~-d-; 
edlica~aoclv1cae soei'a-roos'povos iuropeus: ..."-- H ......_. __._.......--.---••-.---- _ ..,
 

Por'todos'estesmotlvos, podemos concordar com Michel Winock, historiador 
frances, que afirma: "A pergunta 'para que serve a historia' (oo.) somas tentados a 
responder: para nada!" 

Todavia, urn vfnculo comum exigiria que os historiadores fizesscm hist6ria para 
evitar que os seus conternporaneoscometessem as infarniasdos seus maiores. Entendida 
assim, a hist6ria teria umaf!!!!f3.o de higiene social: imunizar !!..b.ummliWllk..c.QD1I:La.S 
~l~~!1fia~.gQ.M!!:. Para d!~~.~r<!.aqe...e..muifo diffcil <:!!!GjJlllf .9~ R.~.!!~fic\~~g~ 
aprendizagem da hist6ria trouxe ao nosso seculo que, provave!!I!~!l~..Q~~!UQq.Q.s..os 
recordes e.m ll1(\terili de ~(\ssa~r~s e .calamidadesdiv.er~lls.,p~i!!orlieJ)Q.r..JH!iJg!:J1etro 
quadra,do. A hist6ria conduz, pois, a tudo, inclusive a Auschwitz e ao Goulag. Porque ela 
se apresenta como urn vasto repert6rio de factos,exemplos, accoes que, desvinculados de 
urn todo muito complexo, pode conduzir a 1i~6es muito diversas. Nao sendo uma ciencia 
objectiva, a hist6ria e incapaz de produzir leis, deixando avontade e ao prazer de cada urn 
extrair dela as que Ihe slio mais vantajosas. As._'.'lirijesA9...JHMs_ado" podem ser, en@>, 
exploradas ao infinito. Cada urri, conforme a sua teoria, a sua ideologia ou as necessidades 
do 'momento, pode procurar no conhecimento do passado nlio uma gramatica da accao 
mas urn dicionario de proverbios contradit6rios. (Winock, p.82 ) 

2. Hist6ria erudita e valores 

Todavia, estes oito argumentos que pretendem demonstrar a ineficacia da historia 
escolar relativamente aeducacao cfvica e social nlio serao nunca suficientes para nos 
levarem a considerar a hist6ria como uma area disciplinar neutra do ponto de vista dos 
valores sociais e cfvicos, Asemelhanca da fisica, da qufmica ou da matematica. Note-se 
que mesmo estas ciencias poderiam ter objectivos de ordem prescritiva, ter como 
finalidade cultivar valores sociais e cfvicose inspirar comportamentosaceitaveis, A ffsica 
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e a qufrnica, por exemplo, poderiam alimentar projectos educativos pacifistas e/ou 
ecologistas. Sabemos que ate as ciencias naturais foram invocadas para legitimar visoes 
racistas e projectos autoritarios (cf, Gobineau e Renan). Mas estamos habituados a pedir 
aos professores das disciplinas cientfficasque as ensinem de uma maneira descritiva, que 
fundamentem 0 seu ensino na observacao empfricae no raciocfnio16gicoe que nao sejam 
moralistas. Ignoramos os aspectos moralizantes que pode haver na maneira como se 
ensinam estas rnaterias, porque as ciencias naturais parece:m ter-se libertado do mundo 
dos valores e nao estar submetidas senao as suas pr6prias normas: a observacao empfrica 
e 0 raciocfnio16gico. Este fingimento, porern,naoepossfvel na hist6ria, 

A hist6ria, co~.-!'aber ..9'::1.~_li_~_0.!~~~s.s.l!-_p'~~~.g!!!.P2s.1lUm.l!!!Q~.Lpelas rela~6es eolee. 
eles e com 0 ambientet.,naQPoP~.peixardeter uma.dimensao SQgl!!~iyjf.l!..E.1JnpossiY.e1 
"aJ!.!trair 0 ji;r;;;;ie-'valor" do co.nhekime!!!!Lhist6rico (Todorov.Z), despoja-Io do seu 
~rollU'io de interpreta~6es inspi@..dau:m,Y.alor.esjdeoIQ.gic.~_~!!gioso~.~§ ... Alem 
disso, a hlst6rla tern urn uso ublico muito inten!!Q~...a-ela recorrem quotidianamente 
mesmo os nao especialistas para fun amentarem esta ou aqudaionladadeP.2ili:ao~ tanto 
na vida social como no conflllo06lifiCo-io.eci16gI¢o.1>acfemosconcordar com Todorov 
quan 0 reso utamente afirma existir urn nexo entre os valorcs e a producao de 
conhecimentos das ciencias humanas, em geral, e da hist6ria em particular: 
"Querer irradicar das ciencias humanas - e. consequentemente, da historic - qualquer 
ligacdo com os valores e uma tarefa desumana. Pode alguem dizer, como queria Marc 
Bloch. "quem foi Robespierre'' sem avanrar 0 seu proprio juizo de valor? Poderd dizer 
algo sensato sem antes ter decidido se foi um sanguinaria ditador ou um tibertador do 
povo? (...) 0 juizo de valor reside (...) no acto mesmo de identificaciio do seu objecto. 
Poder-se-ia afirmar que a historia da sociedade so se torna algo mais que um mere 
amontoado de antigualhas a partir do momenta em que podemos reeonhecer f(!n 
personagens tdo distantes a nossa propria humanidade - 0 que nos permite inclui-los 
num sistema de valores. (... ) As ciencias humanas e socia is mantem neeessariameme uma 
rela£iio com a moral e a~QJ((ka.{qlieL...riUmtZJ[;];em.dQ.indiyjdu.JLQ.11 da colecti
vidade) (...)"(Todorov,17). 
- Mas Todorov esta com justa razao interessadoem estabelecer uma distincao entre 0 

inevitavel nexo que existe entre os valores e 0 conhecimento, e 0 domfnio da moral e da 
polftica: "Mas a interpenetraciio constitutiva das disciplinas humanistas com algumas 
categorias tiiOrarse...l!2JjH.~s1iii(jsli!![ficam'i:ibso'lutamenJe que os do is .domftlio{"lf 
eonfundam. Quando Montesquieu poe na base da sua tipologia dos regimes politicos a 
oposiciio ;ntre despotismo e moderadio, os termos estiio carregados de valores, mas niio 
se pode levantar nenhuma objecdio de principio; seria absurdo que a materia que diz 
respeito aos interesses humanos quisesse subtrair-se a esses mesmos interesses. Ao 
contrdrio, quando desacredita de proposito a situaciio dos regimes orienta is. porque 
ilustram melhor 0 seu tipo ideal de despotismo, apercebemo-nos de que ele transgride as 
leisda cisncia e sentimos a necessidade de 0 eorrigir: este e um exemplo de md utilizaciio 
da ideologia. J~ se nlio deve crer que 0 esforco destas ciencias se dirija a ajudar-nos a 
transformar os homens no que devem ser, mais que a fazer-nos saber como sao; se assim 

fosse, nao mereceriam j~ 0 nome de ciencias e transformar-se-iam em meras tecnicas de 
manipulacao." (Todorov, 17-18) 

D problema e entao como transpor os conhecimentos da hist6ria erudita para a 
hist6ria escolar, utilizando 0 vfnculo que existe com os valores numa perspectiva 
educativa, sern, no entanto, a transforrnarem tecnica de manipulacao 

3. As utilidades da hist6ria 

Quando lemos as reflexoes dos historiadores sobre 0 conhecimento hisrorico, 
encontramos numerosas afirrnacoes - que parecem nao admitir replica - sobre a sua 
utilidade. Podemos resumi-las deste modo: 

1. A inteligJ!!!lidade do mundo presente. 
"A hist6ria (...) contribui, em primeiro Lugar; para a inteligibilidade do mundo presente. 
A imagem de uma velha cidade onde coexistem uma igreja romdnica, avenidas 
haussmanianas, arranha-ceus (...). nO..!.!!.stamos cirCllllc!flEg.s !liiC? !.9.. de.2.!?i!.Etf!s...co!.!!O 
tambe~ de cren£~ mitos, superstirjje~.!t!~Ijis.. recehidas. ate mesmo de instituiciies cujas 
ori~!!.!._s.e_p~t:..dem__'!.!!1.!Q.i.!Ldo.s.....£t:'!!P.f!..s.:._Q lJ{s"ioriaaor ajuda-nos q~'dei:ifrar esta 

P::"i;.~!~"!..:· (Winock, 83) 

2. A historicidade
 
"UiiU.liiUtrii7itmdade da hist6ria revela-se-nos atraves da emergencia do vocdbulo
 
historicidade. Este signijiea que alem de tudo 0 que estd gravado na pedra ou sepultado
 
debaixo da terra.as_"i!ai~{Ji'i.gf£f~coinpqr.tame~to7"h#.m.7I.1iQXieranteadoen~a. 0
 

sofrlmento, amorte, as idades da vida nao sao etemos. Pertencem d"iemporall'da{fe.te/~
 
~m princ£piii eu":ftm-:X~i~t~ricid~d~-~ ~-~~ie de -aprend~rq~~ 'o~que enem semp;efijl;
 
q~:.~eTilio·eilstepade alguma vez eXlst/F--lie·anove;nao 0 e for£osamente e q~~. ~~
 

contrariq,.q-'J.E~-.fQ'1E...!!.~amos por vetes eterno..e.. muitoJe.J:.wr~L-.£~t(l ..nq,r9Cl..P,!!,!!:!(e.
 
situarmo-nos no t{.IE!!!!. relatlvliiUJ.aeontecimento.-descobriJ:ns./inlws de.s..Qntinuidade
 
e identifiear as rupturas ". (Winock,83)
 

3. A alteridade, a intercultuljlIidade, a tolerfincia
 
"U~cabulo, enfim, pareee abonar a utilidade da historia. Ela niio e apenas a
 
minha historia mas tambem, e sobretudo, a hist6ria dos outros: epelo Outro descoberto
 
que eu me conheeerei melhor. (... ) A historia mostra-nos quiio estreita ,: a
 
lnterdependencia das eulturas e das civilizacoes. (...) Ela euma introducdo atolerdncia c
 
ao respeito dos outros, ao ajudar-me a reconltecer sob a profusiio das diferencas a
 
unidade do genera humano," (Winock, 83)
 

Mas a condicaopara conhecer 0 Dutro e a capacidade de empreender urn processo 
de investigacao. 
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"Todavia, se a nossa origem comum nos permite compreendermo-nos, 0 mesmo niio 
acontece relativamente aos grupos exteriores ao nosso. Hd diferencas que perturbam as 
nossas comunicadies intersubjectivas e a nossa compreensiio mutua. 0 exotismo destes 
"outros" constitui para mim um mundo exterior ou estranho. ( ..) A mentalidade dos seus 
habitantes escapa aminha compreensiio. lnterpreto os seus modelos culturais de acordo 
com um esquema de leitura em vigor no meu proprio mundo e descubro com assombro os 
fossos que nos separam. Para decifrar esta mentalidade e relacionar-me com ela, preciso 
de outros conhecimentos. Com frequencia, porem, descuro asua aquisiciio. Se niio nos 
esforcamos por transformar 0 afastamento em aproximaciio, continuamos a ser 
estranhos uns aos outros. No caso contrdrio, lance-me num processo de investigaeiio. 
Devo, em primeiro Lugar, avaliar a situaciio e adaptar a ela a minha propria grelha de 
interpretaciio, a fim de conciliar a minha experitncia e os meus conhecimentos com a 
singularidade do outro. Se conseguir levar a bom exito este esforco e apagar a minha 
desconfianca, podereifinalmente passar de 'eles' para 'tu', (...) A luta pelos direitos do 
homem; pela dlgnidade humana, a igualdade e a liberdade sao uma prioridade. Estes 
conceitos desenvolveram-se atraves dos seculos graces a um Longo combate contra a 
injustlca, a opressiio e a intolerancia. (... )" (Cha In-Suk, professor de filosofia, 
Universidade de Seul, 86-87). 

Mas como se aprende a realizar urn processo de investigacao, a avaliar a situacao, 
a ajustar a pr6pria grelha de interpretacao? Ninguern diz. Mas a resposta est a na 
capacidade de realizar operacoes cognitivas. 

Trata-se, por conse£l:l!~!~J.,..<!~_.!1~~<?r.£,~~,.n9_~I~!,~.~.~,s,ill}PU~t,~~!_pgi~.J1.aQ.cheg,am 
..sequer a propor uma defini~ao clara do que deve C?~tengg~.i(,LPQ.Cllj~!.Q.Ii~::' Quando 
falamos de "historia", devemos ter presente que otermo designa todos os conhecimentos 
postos a nossa disposicao por milhoes de textos historiograficos que a investigacao 
hist6rica de cad a pais tern ate hoje acumulado e continuara a acumular no futuro.Dra 
bern, que quantidade de hist6ria ~~essaria pasa educar os bons cidadaos do mundo? Os 

conhecimentos de vern ser numeros~.~.~~~.~_!i~~o~E!.~~i.~.~~_'l.~_.d!:..!~_so~!.~__~.~ .. 
determinado terna? Qual. de.Y_U~!.~QM~.~_c!gJ;Qnru:cime.o!Q.7_A.q!!~1.!1~..,~!!r.tE~,\i~~.s_.!}~_() 

..nos dizem de que modo a h!st6.!tl!.P-QQe..ser..s.U,,5.~~PJi~1,@..lais.efei}.~~_duC!!~~~ 

.os livros? Enecessaria L!.m:Lm.e.d~.9.Qac::s.cgIl!~.q1,1;\rU;;;Qm.~l!.e_.p.(Qflm(Uc:l.l!Q~_Qe.YC::se.~..
lido e compreendido urn IiYI9..J!~j.l.~JQJj_l!J!1.i.mQl;Lm,l~..s.e.p.r.Q.Q!!~.;!.J!.I!L~f.eilQ _eil.!1_cativo1 
J~1,1e compe!ancia~~ciJe.LQ_aluno..de.hist6r.ia:L.--'---"'·--

Uma refiexao do historiador ingles Hobsbawn corrobora esta visao desencantada 
de Winock: 
"0 problema dos historiadores profissionais e que a sua discipli-na tem importantes 
funfoes sociais e pollticas. As funfoes sociais e poluicas dependem do seu trabalho 
quem, seniio os historiadores, descobre e regista 0 passado? - mas, simultaneamente, 
entram em conjlito com os seus padroes profissionais. Esta dualidade estd no coradio da 
nossa disciplina. Osfundadores da Revue Historique (G. Monad e G. Fagniez; em 1876) 
afirmavam no prefdcio ao primeiro numero que 'estudar 0 passado da Franca, que sera a 
nossa tarefa principal, e uma questao de importancia n'acional. It assim que podemos 
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restitulr ao nosso pais a unidade e a forca moral de que precisa.' ( .. ) As pessoas 
estranhas ao mundo academico que necessitam da materia elaborada pelos 
historiadores, que a utilizam e que constituem 0 seu principal mercado, aquele que 
politicamente conta, niio se preocupam nada com a distinciio clara entre procedimentos 
estritamente cientfficos e elucubracoes ret6ricas, que era fundamental para os fundadores 
da Revue. Para eles, a boa hist6ria e a hist6ria que e util para n6s - para 0 nosso pafs, para 
a nossa causa ou, simplesmente, para a nossa satisfacao emotiva Queiramos ou niio, os 
historiadores profissionais produzem a materia prima para 0 usa ou abuso de todos. (...) 
Iodos os seres humanos, as comunidades e asJn.:!!i!.Hif2.~rne.~t.{lm de um passado, mas 

~...!..C!;'as.~~l,i{~~q,!..rTi!?C?@~~~o.i"ijs.~~qAt!.~c;J!-'15!.r:l£.I!!.l.E.J.'!\I.!sti.8E.£iio histqrica...Q 
ptimplo t{pico de U11l(J cultura d~N.~nfJ4Lld!...q!!~.~'!JI..1l.Eq,r:.l}~!!QP'q~§l!!i'!.t;JlrBJ!b..d!J.].!iJ.m., 
QJm.smJ.ariQs como sendo verriadeira historia e 0 !1!J.ggJl£J.lismo. A este proposito, Emest 

-Renan obs;;::;~~"d'7i'ifmaTs'de·uni··sl~~'i;;.:q·;;(j'·;;~~~~i;;;;;;;';;~e diria mesmo 0 erro 
historico, siio factores fundamentais para a formacao de uma naciio e isto explica por 
que 0 progresso dos estudos hist6ricos representa muitas vezes um perigo para a 
nacionalidade. Isto porque as naroes sao entidades historicamente novas que fingem 
existir ha muito tempo. lnevitavelmente, a versiio nacionalista da sua hist6ria encerra 
anacronismos, omissiies, descontextualizacoes e, em casos extremos, mentiras. 1.'110 

mesmo se aplica, com certos matizes, a todas as formas de hist6ria da identidade, antigo 
ou recente.i... ) A leitura dos desejos do presente no passado ou, em termos tecnicos, 0 

anacronismo, e a tecnica mais comum e mais prdtica para criar uma historia que 
satisfaca as necessidades do que Benedict Anderson chamou as comunidades irnaginadas 
que niio se reduzem certamente as colectividades nacionais." (Hobsbawn, pag.309
-310,313). 

Hobsbawn deixa, portanto, .ac:>"ht~.t.Qrtl!dQLPIQfissjonal..a.[e.s,PQllS'!o!:lilJ!ta.d.~.E.c 
~zer vale.r....a supr~iiiQy'!i,S~2i~l!m.kJLtarefa...da.desCQnSJI\.I.£,~.lL.Q.QUIli.lQ~ 

....DQliticos...Q.u...5Q£ieI~: "A cr[tica ciptica do anacranisma.hisuuica i hoje kllwlz. a.modo 
melhor de os histl!.~res.poder.gm.demons.lrq,L~_!.!!!!_rs.w.()1ISabilidade-publicJJ.. "(314) 
Mas esta responsabilidade nlio cabe a£.C~his.~.ri.l!dor~~~llL<kYe...tomar~J! 
pbjectivos formativos do ensino. AeScola deve fQrrn!!L~[sonalidades..c.Qgnilivas c.m?azes 
J!.e submeter a exarne a logica das c().!!iml.£~Ld..<J~__~i~s~~~.?~ ..~c:>IJE<?__?P~~~~d.Q~,lL~.!~tQ.rJ.g_ 
pode,~L~tivamente:ierum"valor'metodo16gico. 
-- M;;{odoso;'-valores'etod'a:s'aspoiencf:ilidades educativas da hist6ria nao sao 
eficazes se nlio se reconhece e nlio se exalta didacticamente 0 seu valor cognitivo. 

4. 0 valor cognitivo da hist6ria ensinada 

Tem-se reconhecido ahist6ria uma fun~ao formativa em virtude do contributo que 
os conhecimentos adquiridos neste domfnio dao aenciclopedia de conhecimentos sobre 0 

mundo e a sua representacao. ~2.1.!~_.~1<!~!!!e..Jl!!~_~JY$JQriaca!.!?!!~tl!,~li!$_.~~~ 
form~~~o ~gtE!!~!.is,~()_~.~e.f~~~.~~<!l:.l:s,trutur~..~J~n.~~~~t() ..~.~~I:()m~.t~.~~~,~ 
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para se pensar ~~.E9.2~!!1....!.t<mtQs.Jll~k.QsS6 recentemente se reconheceu a hist6ria .. 
uma potencialidade na fonnacrao-d.~_acidades mentais. Mas est a potencialidade ainda 

<,nao foi llilJ;la.no..centl:O_.da..~QnSJrn¥.a..Q...~~Yn:fc)JIQLTemos, por conseguinte, 0 dever'~ 
compreender como l!~.trut!.!r.lLc.ognitiYJu1f!hist6ri!!....rnl.qjJlLPQQ~_1!!<.Ltr.<!.nsferjdapara a 

_~trutura cog.nitiva da hist6ria eSGoJar, com 0 objectivo de promover 0 desenvolvimento 
das competencias cognitivas dos alunos. 

Se consegufssemos encontrar modos de tra~~si£!9A)'!:J!1&s_J.anto no q.u.e...d.iz 
....IespeitQ...aQ~!QLYalo.dais.~®JJis!Qr.i.;.I ...!<[Y,gjJi!.J;QmQ_..a.s!ULP.Qt~D&ia.lkl1l4~...£Qgl1i!i~!!.' 
_ooderiamos, entao, substituir a disillntiva "ou" do tftu.1.o...ltL@fe.J:ful.£!.we.la..copulalb<a: a 
hist6ria ensinada pode ser, simultaneamente, uma educacao cfvica, uma educacao social e 
uma formacao cognitiva. Quer dizer, entao, que nao existem problemas? 

5. Os problemas da transposicao 

Existem, com certeza, e pelo menos cinco: 
I) 0 primeiro refere-se a hierarquia das funcoes atribufdas ahist6ria. Deve ser, antes de 
mais, uma educacao cfvica, depois uma educacao social e por fim uma formacao 
cognitiva? 

2) De que maneira pode a hist6ria ensinada dar urn contributo especifico para a formacao 
da consciencia cfvica e social dos cidadaos? 

3) "E como eque estes sentimentos se ensinam? Pela rauio? Pela cO/lvic{:iio e pela 
mobilizacdo dos afectos?" (Moniot)
 

4) E em que valores deve inspirar-se? Este eurn aspecto extremamente problernatico. " E
 
que fazer dos contlitos de valores?" (Moniot) "Sabemos que a historia pode servir de
 
bandeira na luta pela liberdade como tambem contra a liberdade; e que com a historia se
 
justificava no passado todo 0 bem e todo 0 mal feitos pelos homens," (Kula ,99)
 
5) Como se pode verificar e sancionar 0 fruto deste ensino? (Moniot)
 

6. As minhas teses sobre a historia ensinada 

Perante este conjunto de problemas, eis as minhas teses: 
I) a hist6ria ensinada deve ter em primeiro lugar uma fun9lio cognitiva de formacao das 
estruturas mentais dos alunos; deve ser antes de mais e sobretudo uma formacao 
cognitiva, e em segundo lugar urn contributo para a educacao civica e social. Mas nao 
constitui problema pouco importante tarnbem 0 modo e a ordem pela qual as tres funcoes 
se podem combinar no processo de ensino;
 

2) a fun9iio cfvica e social euma funcao secundaria que depende da seleccao dos temas,
 
da interpretacao, das conceptualizacoes, dos modos de mediacao didactica:
 
3) a fun~lio social esta igualmente Iigada a capacidade de utilizacao social da Hist6ria
 
aprendida e das estruturas cognitivas formadas;
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4) se a hist6ria ensinada constr6i estruturas cognitivas, dota a pessoa de espfrito crnico 
que pode constituir uma defesa contra as manipulacoes da historia, isto e, dota-a das 
capacidades de vigilancia critica contra os abusos; 
5) 0 fruto deste ensino pode ser controlado e avaliado continuamente, gracas as indicacocs 
que os alunos fornecem com 0 seu trabalho pratico (elaboracao de esquernas, frisos 
cronologicos, etc., com os seus comportamentos nos museus, nas estacoes arqueol6
gicas ...) 

Vou tentar defender as minhas teses de maneira muito esquematica. Perdoai, por 
isso, se de vez em quando ornito a1guma articulacao na minha argurnentacao. 

7. A fun~o cognitiva da hist6ria ensinada 

Para enfrentar os problemas do ensino da hist6ria e preciso reconhecer, em 
primeiro lugar, que a historia ensinada pertence ao domfnio do saber historiografico. 0 
seu estatuto nao difere do da historiografia erudita (esquema do dominic do saber). 

Se subrneterrnos a analise a estrutura do conhecimento historico, 
compreenderemos: 
I) quais sao as estruturas cognitivas visadas pela ac<;iio formativa exercida pelo cnsino e 
pela aprendizagem da Hist6ria; 
2) quais os criterios e as regras de transposicao didactica dos conhecimentos e dos textos; 
3) quais os actos de uma mediacao didactica eficaz; 
4) quais os percursos de aprendizagem a ser institufdos. 

Esquema I. Para que serve 0 estudo da estrutura do conhecimento historico 

Estruturas cognitivas

Actos da mediacao didactic"

Percursos de aprendizagem 

I I 

da 

Analise da estrutura do 
conhecimento hist6rico 

30 31A.P.H A.P.H 



r Revista 0 ESTUDO DA HIST6RIA 3 

I 
8. A estrutura do conhecimento hist6rico 

I Antes de mais, pergunterno-nos quais os tempos e os lugares propfcios a 
1 construcao do conhecimento historico. 
! Este econstrufdo por urn historiador que forma 0 seu aparato cognitive, os seus 
I valores, as suas competencias melodol6gicas e a sua cullura no presente e em relacao com 
I a sociedade em que vive, 0 ponto de observaeao, de reconstrucao e de interpretacao do 

pass ado ecolocado no presente do historiador, e 0 passado recebe sentido gracas arelacao 
cognitiva que 0 historiador sabe establecer entre 0 que Ihe interessa do presente e entre 0 

que Ihe interessa do passado. A liga~ao que 0 historiador establece entre 0 presente e 0 

passado revela-se nas operacoes historiograficas que 0 historiador realiza, primeiro na 
investigacao, depois na escrita do texto, e por fim no texto mediante 0 qual comunica 0 

conhecimento construfdo, 0 historiador esta presente com a sua subjectividade cognitiva 
e valorial no texto que lemos. 

Esquema 2. Operacfies cognitivas e fases da producao do conhecimento 
hist6rico 

Competencies cognitivas 
valores, ideologias 

formadas no presente 

t 

I Invesliga~ao I I ITexlo 

As operacoes historiograficas visam construir urn conhecimento acabado de 
cada vez. A finalidade econstruir a representacao de urn facto hist6rico. ISIO concretiza
-se num texto hist6rico que comunica a representacao e a interpretaefio do facto 
hist6rico. 0 facto hist6rico e 0 objecto da reconstrucao e da analise do historiador, 

o texto hist6rico e 0 produto da investigacao historica e e 0 objecto da 
aprendizagem e 0 lugar onde se exercem as operacoes cognitivas. 0 leilor constr6i 0 seu 
conhecimento do facto historico gracas as operacoes que realiza sobre 0 texto, e a 
qualidade do seu conhecimento depende da qualidade das operacoes realizadas. 
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Esquema 3. A simetria das operacoes de construcao do conhecimento 

I Historiador I I Lei lor j
Conhecimento de urn facto 

historico 
Operacoes
 

historiograficas
 
Operacoes de 

cornpreensao e 
aprendizagem 

I ITexto hisl6rico 

Facto historico 

Perguntarno-nos agora qual e a estrutura do facto hist6rico. A que condicocs 
deve responder para que 0 seu conhecimento tenha urn sentido historico? 

I) Deve ser individualizado entre tantos outros factos gracas a escolha de 1Il11 

tema e de urn ponto de vista e gracas a sua situacao num espaco e num tempo 
definidos. 

Tabela I. A operacao tematica 

Elementos de individualizaeao de urn 
facto hist6rico 

exernplo 

Tema o Mediterraneo e 0 Mundo 

Espa\o mediterranico 

Tempo (compreendido entre 0 inkio do facto eo fim) na epoca de Filipe II (1559-1598) 

Ponto de vista geografico, econ6mico, social, polftico 

2) 0 facto historico diz frequenternente respeito a urn processo de mutacao "mas 0 

conhecimento historico niio esempre uma sistematizactio do passado baseada na marcha 
do tempo. Todos nos recordamos grandes livros de historia que siio a reconstruciio de 
uma epoca e niio 0 relato de uma serie de acontecimentos. Para nos Iimitannos a dais 
exemplos [...JA civilizacdo do Renascimento em ltdlia de Jakob Burckhardt nGO e. di' 
facto, 0 relata de uma sucessiio de acontecimentos, mas a reconstruciio da unidade de 
uma cultura ou de uma civilizaciio; igualmente. [' ..J0 grande livro de Marc Bloch sobre 
a sociedade feudal [... J e uma tentativa de recuperar 0 sentido, a estrutura, a 
organizaciio, 0 sistema de valores de uma certa sociedade." (Aron, pag. 121) 

o facto hist6rico pode, por conseguinte, ser urn "estado de coisas" (urn contexte. 
uma civllizacao, urn conjunto constitucional, etc) com uma duracao mais ou menos longa. 
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Eindispensavel que as condicoes iniciais e finais sejam c1aras, porque os sentidos 
e a interpretacao dos factos podem ser dados apenas retrospectivamente, adoptando-se 
urn ponto de vista correspondente ao fim do facto reconstitufdo e porque a cornparacao 
entre a situacao inicial e a situacao final da 0 sentido e a medida da rnutacao ou da 
perrnanenciae fundamenta a opcao entre a reconstrucao do processo ou a reconstrucao de 
urn estado de coisas. 

Esquema 4. A estrutura dos factos hlstoricos 

Facto hist6rico
processoMutacao 

Situacao inicial Situacao final 

Facto historico
estado de coisas 

Perrnanencia 

Se 0 facto hist6rico eurn processo de rnutacao, sera compreensfvel com a condicao 
de que a sua estrutura se componha de urn infcio, de urn fim e de urn desenvolvimento, 
constitufdo gracas ao encadeamento de uma multiplicidade de factos ao longo do eixo 
cronoJ6gico. 

CONTEXTO(S) 

Desenvolvimento 
Encadeamento 

de factos ao 
longo do eixo 
crono16gico 

IMuta~ao~B-EJ-

Se 0 facto historico coincide com urn estado de coisas, torna-se compreenslvel 
gracas a reconstrucao dos laces de coexistencia entre os elementos escolhidos para 0 

reconstruir. 

Reconstrueao de urn estado de coisas 

Reconstrucao de 

Situa~ao Situacao - estados de coisas e 

inicial final dos seus laces de 
coexistencia num 
mesmo perfodo 
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Ha ainda outro e1emento indispensavel acompreensao da historicidade do facto: 0 

conhecimento do contexto ou dos contextos dentro dos quais e em relacao aos quais os 
factos se desenrolaram ou os estados de coisas perduraram. 

o texto historico 

o facto hist6rico e representado por urn texto. Este texto tern uma unidacle de 
significado porquanto se ocupa e representa urn s6 facto central. 0 texto pode ser 
constitufdo por unidades textuais, podendo cada uma delas tratar urn aspecto do 
acontecimento hist6rico (contexto(s), situacao inicial, situa~iio final, mutacao Oll 
permanencia, infcio, fim, desenvolvimento do processo ou estado de coisas). 

A falta de urn destes elementos constitutivos que eu considerei indispensaveis a 
construcao do facto hist6rico torna-o menos compreensivel e menos significativo. 

o texto no seu conjunto e as diferentes unidades textuais sao constituidos pelas 
informacoes atinentes ao passado e por outros elementos necessaries a edificacao do 
conhecimento (sentidos, conceitos, avaliacoes, jufzos) que 0 historiador colhe do sell 

presente. 

Tabela 2. Elementos constitutivos das unidades textuais 

Informacoes factuais 
Elementos significativos e 

interpretativos 

Informacoes prirnarias Atribuicoes de sentidos 

Conceitos interpretativos 
Inforrnacoes elaboradas: 

-recapitulacoes 
Conceptualizacoes 

-generalizacoes Avaliacoes 

-seriacoes 
Jufzos 

Todos os elementos estao Iigados por operacoes cogrunvas multiplas e 
coordenadas, cuja finalidade econstituir as unidades textuais significativas assim como 0 

conjunto do texto. A primeira operacao ede ordem temporal e consiste em distinguir entre 
presente, pass ado e futuro. Euma operacao fundadora do conhecimento historico, no sell 
infcio, e continua activa no decorrer da reconstrucao juntamente com as outras operacoes 
temporais que constituem a especificidade do conhecimento hist6rico. As operacoes de 
organizacao temporal combinam-se com as operacoes de organizaeao no espaeo e juntas 
intervem na operacao de tematiza~o que visa individuar 0 facto historico e distribuir as 
informacoes por conjuntos coerentes. As outras operacoes servem para distinguir, entre as 
informacoes recolhidas, as que testemunham as permanencias dos estados de coisas ou 
as muta~es e a sua qualidade e intensidade, e as informacoes que denotam eventos que 
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tern influencia no curso do processo. Todas estas operacoes servem para construir os 
entrelacamentos do processo (nos factos-desenvolvimento) ou do sistema (nos factos
-estados de coisas). As unidades cognitivas e os entrelacarnentos, ou 0 sistema sao 
tratados com as operacoes de comunicacao sob a forma da descrlcao (pr6pria para 
representar os processos). Sao estes os modos de expressao necessaries areconsrrucao e 
representacao do facto historico. Se 0 estudioso quer ir alern do nfvel de conhecimento 
permilido pela descricao e pela narracao, pode submeter a analise a reconstrucao e 
individuar problemas interessantes relativamente a alguns elementos desta. Os 
problemas exigem explicacoes, isto e. hip6teses de conexao nlio evidentes entre os factos 
conhecidos. 0 trabalho de elaboraeao das explicacoes e comunicado sob a forma 
discursiva da argumentacao, 

o conhecimento hist6rico e. por conseguinte, 0 produto de urn processo de 
construcao cuja qualidade depende da qualidade das operacoes cognitivas que 0 
historiador soube realizar. 

Slio as operacoes cognitivas que dao profundidade ao conhecimento hist6rico e 
fundamentam as diferencas das interpretacoes, "Os historiadores podem multo bem che
gar a cettezas sobre a verdade verificdvel deste ou daquele facto, mas este trabalho de 
analista ou de escriviio nada nos ensina em profundidade; quando multo, poe um pouco 
de ordemno caos da vida passada. Mais alem, noestddio superior da explicacao e da 
interpretat;:lio pr6pria do historiador, niio se encontram sendo esptriios especulativos em 
concorrencia e, por conseguinte, todas as liroes se tomam possiveis. .. (Winock, 83) 

A.P.H 
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Exquema 6. As Operacoes Cognilivas 

I 
I 
I 
I 
I 

distincao entre passado,presente e futuro de organizaciio 
temporal 

sucessao I 
simultaneidade I 

perfodo f periodizat;:lio I 
distint;:ao das dura~6es I 
cronologia f datat;:lio I 

localizat;:lio Ide organizacdo 
geogrtifica 

extensao I 
distancia I 

distribuicao I 

I . - r===:::: I identificacao do roc," historico I 
de temattzarao I constituit;:lio de conjuntos de informa~Oes I 

de organizaciio 
das combina roes 

de formadio do 
texto 
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I ]descrit;:lio 

I narra~lio I 
I I
argumentat;:ao 
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9. Opera~oes cognilivas e formaciio mental na escola: educar a razao 

Se a historia eurn processo de construcao dos conhecimentos atraves de operacoes 
cognitivas da parte do historiador, podemos conceber tarnbem a cornpreensao de urn texto 
hist6rico como urn processo de construcao da parte do estudante. Para cumprir a sua 
tarefa de compreensao e construcao do conhecimento, 0 estudante deve saber aplicar as 
operacoes cognitivas. Aplicando as operacoes cognitivas, 0 estudanre aperfeicoa-as e 
torna-se cada vei mais competente a seis nfveis: 
1) 0 da cornpreensao e assirnilacao do conhecimento; 
2) 0 da crftica da organizacao cognitiva consagrada as recon stituicoes do 

passado;
 
3) 0 da sua propria reconstrucao do passado
 
4) 0 da utiliza~ao publica da hist6ria;
 
5) 0 da crftica da utilizacao publica da historia;
 
6) 0 da apreciacao do valor do conhecimento historico.
 

Esquema 7. As capacidades cognilivas desenvolvidas 

melhor domfnio dos organizadores 
temporais e geograficos 

compreensao e assimilacao dos 
conhecimentos historicos 

crftica das organizacoes cognitivas 
e das interpretacoes exercfcio das 

desenvolvimentooperacoes
 
das
 reconstrucao rnetodica dos factos 

capacidades 
cognitivas de 

hist6ricos 
cognitivas 

tipo 
historiograflco 

utilizacao dos conhecimentos 
hist6ricos 

crftica da utilizacao publica dos 
conhecimentos historicos 

justa apreciacao do valor da historia 
como conhecimento 

Quaisquer que sejam os valores sujeitos a apreciacao, devemos utilizar 0 ensino e a 
aprendizagem da hist6ria para fazer adquirir urn maior poder cognitivo. 

A.P.H 

o historiador realiza urn processo de construcao do conhecimento - gracas as suas 
propriascapacidades cognitivas, a sua conscienciarnetodologica e ao valor que reconhece 
ao conhecimento hist6rico - e, atraves da investigacao, chega ao texto historiograflco: 0 
aluno, par sua vez, realiza urn processo de construcao do conhecimento mediante 0 usa 
das fontes ou mediante 0 estudo de textos e deve chegar a compreender nao so 0 

conhecimento mas tamberncomo procede 0 historiador e como funciona 0 conhecimento. 

f-
 Esquema 8. As difereneas nos processos de construcao do conhecimento
 

I I I Processo de - Historiador .. constru.~ao do .. , Investiga~ao I~ I Texto I 
conhecimento 

Capacidades 
cognitivas 

Investigacao 
Processo de
 

construcao do
 ConscienciaI A/uno I~ 
conhecimento do Metodo 

I ~Texto 
Consciencia 
do valor da 

historia 

-'O'caminho que os alunos devem percorrer e 0 que conduz do lei tor de textos 
historicos incompetente ao leitor versado; do reconstrutor espontaneo do passado ao 
reconstrutor met6dico; do observador inconsciente dos signos da historia ao observador 
consciente; do receptor acrftico das representacoes do passado ao receptor crftico. Se 0 

ensino da historia conseguisse formar a capacidade de pensar a realidade com as 
estruturas do pensamento historico, alcancaria, na minha opiniao, 0 objectivo rnais 
lucrativo, e 0 mais iitil no plano existencial. Mas e precisamente fundamentando e 
desenvolvendo as competencias cognitivas que 0 ensino da historia assenta ternbern as 
bases da educacao social e cfvica. 

10. Conteiidos (temas, conceitos, interpretacdes) como meio de educacao cfvica e 
social 

De facto, a formacao cognitiva realiza-se sobre textos historicos, e os textos 
hist6ricos falam de alguma coisa e constroem conceitos, interpretacoes, modes de ver e de 
julgar 0 mundo do passado e 0 mundo do presente. Ao escolher os temas e as 

A.P.H 39 
38 

Murilo
Highlight
A construção do texto como modo de julgar o passado

Murilo
Highlight



Revista 0 ESTUDO DA HlST6RIA 3 Revista 0 ESTUDO DA HlSTORIA 3 

interpretacoes e ao organizar 0 currfculo e 0 sistema de conhecimentos, 0 professor pode 
ter influencia sobre a orientacao valorial dos estudantes. 

Por exemplo, se 0 currfculo destina 0 espaco e 0 tempo suficiente para 0 estudo 
das hlsterias locais - nao 56 da hist6ria da regiao ou dos lugares onde os alunos vivem, 
mas tambem das hist6rias de outras regioes ou cidades - emuito provavel que os alunos 
cornpreendam: 
1) a importancia da dimensao local na construcao do conhecimento do passado e que ha 
fen6menos que devern ser analisados numa pequena escala; 
2) a rela~iio entre os factos de dirnensao local e os de dirnensao nacional, continental ou 
mundial; 
3) a curiosidade e 0 respeito pelas hist6rias locais do Outro; 
4) 0 respeito pelo patrirnonio que testemunha 0 passado local; 
5) os termos das questoes relativas aadrninistracaoe gestae do territ6rio em que vivem; 
6) a fun~iio e 0 valor das instituicoes incurnbidas da conservacao do patrim6nio e do 
estudo do passado; 
7) a utilizacao publica das historias locais... 

Outro exernplo: se 0 currfculo inclui 0 conhecimento de factos a uma escala 
mundial (como 0 rnundo se foi pouco a pouco povoando ate contar mais de cinco mil 
milhoes de pessoas, como a economia se globalizou...), ajuda os estudantes a perfilhar urn 
ponto de vista mundial, a reconhecer a pr6pria hist6ria como pane de uma hist6ria mais 
vasta, a pensar-se como sujeito de uma pluralidade de hist6rias e a pensar a historia dos 
outros COmo entrelacada com a sua. Esta perspectiva mundial pode fazer das hist6rias dos 
outros urn interessante objecto de investigacao e de compreensao, 

Nao yOU multiplicar os exemplos. 0 esquema que se segue pode sugerir outros e 
fazer compreender 0 desenvolvimento da minha argumentacao, 

Esquema 9. Correspondencia entre campos dos conteudos e das tematizacoes c 
objectivos possiveis da educacao civica e social 

campo dos contetidos e das objectivos possiveis de educacao cfvica e 
tematizaebes social 

L ~ I valoriza~ao dos bens culturais Ihist6rias locais 

interesse e respeito pelas hist6rias dos outros 
hist6ria mundial 

pluriculturalidade; abertura a 
interculturalidadehist6ria das
 

religioes
 consciencia da relacao entre sociedade e 
meiohistoria do 

povoamento da 
terra 

historia das fonnas de Estado 
* diversidade das forrnas
 
* estruturas estatais
 
* funcionarnento 
* processo de formacao 
* relacoes com a sociedade 

* conceptualizacao historicizada de Estado 
* conceptualizacao de cidadania 
* consciencia do valordemocratico 
*capacidade de compreender 0 funcionamcnto 

do Estado 
* capacidade de avaliar a relacao entre Esrado 

e sociedadecivil 
* capacidade de compreendcr e avaliar as 

funcoes do Estado 

interculturalidade 
hist6ria das mulheres ou representacao alternativa do devir da 

hist6ria dos generos humanidade 

I 1----1 
I

I
J 
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n. As condi~oes para alcanear 0 objectivo da forma~o cognitiva conjugada com a 
educa~o civica e social 

Nao podemos continual' a pensar que a hist6ria segregue os seus sucos formativos 
e educativos pelo simples facto de ser conhecida. Nao existe nenhum automatismo, ja 0 

devfamos saber. A hist6ria s6 pode ser formativa e educativa com quatro condicoes: 
a) a qualidade historiografica do conhecimento hist6rico e do texto 

deve ser elevada; 
b) a relacao presente - passado - presente deve ser transparente e forte 

do ponto de vista cognitivo para os alunos: 
c) 0 currfculo deve resultar de uma cornbinacao de factos hist6ricos a 

escala rnundial, continental, nacional e local e de operacoes 
cognitivas que concorram para a sua compreensao; 

d) a rnediacao didactica deve ser adequada e as modalidades de 
aprendizagem activas. 

a) A qualidade historiografica do conhecimento historico e do texto deve ser elevada. 

E uma questao de exigencia na transposicao dos conhecimentos eruditos. Nao 
podemos continual' a aceitar que a hist6ria escolar seja 0 fruto de uma degradacao dos 
conhecimentos especializados. A transposicao didactica deve tel' como referencias bons 
textos historlograficos e deve transforrna-los, segundo criterios cognitivos, afectivos e 
didacticos, em produtos adequados que suscitem 0 interesse dos alunos. As exigencies 
formativas e educativas legitimam as reestruturacoes ternaticas dos textos de referencia 
mas imp5em tam bern a conservacao da riqueza dos conceitos, dos modelos explicativos, 
das interpretacoes alternativas e de todos os recursos comunicativos da descricao, da 
narracao e da argumentacao. 

POl' exemplo, as hist6rias locais nao podem ser localistas. "Os historiadores, 
mesmo quando se ocupam de microcosmos, devem ter uma visiio universalista, niio em 
virtude de um ideal a que muitos de nos continuamos agarrados, mas porque esta e a 
condiciio necessaria para se compreender a historia da humanidade. De facto, todas as 
comunidades humanas fizeram e fazem necessariamente parte de 11m mundo mais vasto e 
complexo. Uma hist6ria escrita unicamente para os Hebreus (ou para os afro
americanos, os gregos, as mulheres, os proletdrios, os homossexuais) 000 pode ser uma 
boa historia, embora possa reconfortar aqueles a quem ela se destina" (Hobsbawm, 317) 

b) A rela~iio presente - passado - presente na hist6ria ensinada deve ser aetiva. 

o tempo e0 campo onde a hist6ria trabalha, estendendo-se do passado ao presente, 
con vidando-nos a recuar ao passado mediante perguntas formuladas pelo presente, com 0 

objectivo de regressar a este enriquecidos com os ensinamentos do passado. (E a viagem 
de ida e volta de que Bachelard falava para definir 0 novo historicismo em L'lntuition de 
I'instant, 1966). 
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A hist6ria e urn campo de conhecimentos onde podemos observar nao s6 a 
sucessao dos acontecimentos mas tam bern a influencia das estruturas (institucionais, 
ideol6gicas, etc.). E importante saber se as estruturas agem como freios sobre os 
acontecimentos ou se, pelo contrario, os acelerarn: a multiplicidade dc funcoes dcstcs 
acontecimentos esta frequentemente ligada a natureza causal das cadeias de 
onhecimentos (Fisher, David Hacket, Historian's Fallacies: Towards a Logic of 
Historical Thought, London, Routledge & Kegan Paul, 1971). 

o futuro e outra grande invencao da humanidade. Para Koselleck, a questao do 
t~mpo historico reside precisarnente na maneira como, no presente, a dimensao do 
passado e do futuro estllo em relacao urna com a outra: na maneira como, sempre no 
presente, os campos da experiencia passada se reflectem nos horizontes do futuro 
(cruzamento do passado e do futuro). Este fluxo de ternporalidadeentre passado, presente 
e futuro ea essencia do tempo hist6rico. 

Este entrelacarnento de tempos deve ser salvaguardado em todo 0 conhecimento 
proposto aos alunos a fim de que tenha urn sentido para eles. 

c) 0 curricula de formacao das capacidades para realizar operacoes cognitivas 

A analise da estrutura do texto hist6rico eo relevo dado as operacoes cognitivas 
que 0 constituern e que tomam possivel a sua compreensao e aprendizagem, assim como 
os criterios relativos a estrutura do sistema de conhecimentos, sugerem a irnplantacao de 
urn currfculo que vise fonnar gradualmente as competencies do leitor versado de textos 
hist6ricos e do e1aborador de discursos "controlados" concernentes ao passado. Daf 
resulta urn currfculo vertical e contfnuo que pode apresentar numerosas conex5es com os 
objecti vos da educacao cfvica e social. 

No ensino prirnario, e possfvel (os professores t~m-no demonstrado) construir as 
cornpetencias de base necessaries a reconstrucao do passado, a cornpreensao dos factos 
historicos, a compreensiio da historicidade do mundo inteiro, 

No en sino secundario e possfvel desenvolver essas cornpetencias quer na 
construcao dos conhecimentos do devil' da humanidade inteira quer nos conhecimentos 
de factos a escala local mediante a investigacao histcrico-didactica. Num nfvel superior, 
as cornpetencias cognitivas podern ser desenvolvidadas em relacjio com os 
conhecimentos de hist6rias sectoriais que respondam as preferencias dos alunos, com os 
grandes problemas hist6ricos e com os conflitos de interpretacao. 
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Tabela 3. Escola Primarla 

Tabela 4. Escola 1° Grau 
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Tabela 5. Escola secundaria superior 

Objectivos Campos tematicos Instrumentos e percursos 

Desenvolvimento apro
fundado das capacidades 
operat6rias 

Desenvolvimento 
aprofundado das capaci
clades de autonomia no tra
balho 

Aprofundamento dos 
conhecimentos de factos 
hist6ricos em diferentes 
escalas 

Aprofundamento das 
capacidades de compreen
sao, de problernatizacao, 
de interpretacao, de argu
mentacao 

Aprofundamento das 
capacidades de compreen
sao das diferencas entre 
interpretacoes historiogra
ficas 

Hist6rias sectoriais 

Hist6rias locais 

Grandes problemas his
t6ricos 

Cornparacoes entre in
terpretacoes diferentes 

Textos de todos os tipos 

Fontes e Investigacao 
hisl6rico-didactica 

Textos argurnentativos 

d) A mediacdo diddctica e os metodos de aprendizagem 

Alem de urn currfculo bern calibrado e bern articulado, impoe-se urn trabalho de 
organizacao do ensino e da aprendizagem que possa mobilizar toda a gama dos recursos 
que a investigacao na didactica da hist6ria oferece. ISIO exige, antes de mais, que a 
aprendizagem seja concebida como urn processo de consrrucao do conhecimento que 0 

estudante efectua mediante operacoes cognilivas que se manifestam atraves de prestacoes 

operativas. 
o estudantedeve adquirir 0 conhecimento de urn facto hist6rico medianteurn texio 

hist6rico. Deve tambern relacionar os conhecimentos apreendidos - estudando urn facto 
mediante urn texto - com 0 conhecimento a adquirir, estudando outros factos hist6ricos 
mediante outros textos. 0 professor sera urn guia, para que 0 aluno aprenda a 
compreender e utilizar os conhecimentos adquiridos, dando-Ihes urn sentido. 

Objectivos Campos 'Iematicos Instrumentos e percursos 

Formacao das capacida passado da tunna fontes e investigacao 
des operat6rias de base historico-didactica 

Formacao de' nucleos passado pessoal 
conceptuais: "historia, fac passado geracional 
to hist6rico, texto hist6ri pass ado local/social textos descritivos 
co" passado do mundo 

Formacao de urn "mapa urn ou mais factos 
fundamental" sobre 0 hist6ricos de rnudanca textos narrativos 
passado do mundo 

Objectivos Campos tematlcos Instrumentos e percursos 

Desenvolvimento das Quadros dos "estados do Quadros sincronicos 
capacidades operat6rias mundo", da Terra, da Eu-

Desenvolvimento das ropa, dos outros continen
capacidades de estudo tes, da Italia, da regiao. Textos descritivos 

Formacao de conheci
mentos sobre 0 devir do Fontes-investigacao 
mundo 

Formacao de conheci- Processos das grandes Textos narrativos 
mentos sobre 0 devir da tranformacoes da Terra, da 
Europa Europa, dos outros conti-

Formacao de conheci nentes, da Italia, da regiao, 
mentos sobre 0 devir da Material Liidico 
Italia 

Formacao de conheci- Fontes 
mentos sobre 0 passado 
local 

Cornpreensao das rela
~5es entre hist6rias locais a 
escalas diferentes Investigacao historico

didactica 
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1(1 F",to hi,,6rioo I~I T",Io hi"6ri,0 II ~Estudante 

Outros factos historicos I~I Outros textos hist6ricos 

Por isso, 0 professor deveria ser capaz de: 

a) Multiplicar e diversificar os percursos dy'apren~,.9!Jer utilizando as fontes quer 
~rv.in~~s-textos-hist6rieoS------------ ' ~ -- --~ 

i- Tabela 6, Os multiples percursos da aprendizagem 

Fontes Textos 

Utillzacao de fontes de 
varies tipos 

Investigacao historico
didactica 

meio envolvente, 

museus, 

estacoes arqueol6gi
cas ... 

centros historicos 

Aprendizagem em rna
nuais escolares 

Aprendizagem mediante 
mapas historicos 

Aprendizagem a partir 
de textos historiograficos 
transpostos 

Aprendizagem mediante 
investigacao bibliografica 

Aprendizagem mediante 
textos historiograficos eru
ditos 

Unllzacao de arquivos 
simulados 

Utilizacao de arquivos 
reais 

aprendizagem mediante hipertextos 

aprendizagem mediante matariais audiovisuais 

aprendizagem mediante materiais ludicos 

~~.,. erenciaras propostas didacticas afim de que,o>1\hinosPTsani~~:-
nY<fuifestar as uas co~petenct'as e incompetenciasiarraves de: ~ .s-: 

~ / '- - \.... L 
Tabela 7. Propostas didacticas 

Produ~ao de esquemas l6gicos Producao de textos escritos 
Produ~ao de graficos cronol6gicos Producao de urn caderno de historia 
Exposicoes reais sob a forma de plano Concepcao de hipertextos 
Participacoes em discussoes de grupo 

A.P.H 

c) Diferenciar os conteudos que cornpoern 0 sistema de conhecimentos 

Tabela 8. A escala dos faetos historicos 

Factos hist6ricos aescala supranacional 
(hist6rias locais) 
Factos hist6ricos a escala nacional 

Factos hist6ricos a escala local 

Factos hist6ricos aescala mundial 

. 0 sistema de conhecimentos e 0 currfculo que resultassem de uma combinacao de 
tais ingredientes poderiam conter elementos diferenciais capazes de despertar interesses 
nos a1unos de personalidade diferente. . 

d) Diferenciar as formas de discurso recorrendo com frequencia as descricoes e a 
argumentacao, alern da narracao. 

e) Diferenciar os instrumentos, os tempos e os modos da avaliacao, 

Tabela 9. A gama das avaliacoes 

Tipos de avaliacao 
Instrumentos e modos de 

avaliacao Tempos da avaliacao 

avaliacao diagn6stica entrevistas individuais 
discussoes colectivas 

antes da realizacao da 
unidade de aprendizagem 

avaliacao formativa revisao dos exercfcios 
graficos 

redaccao de textos 

durante 0 processo de 
aprendizagem de uma 
unidade 

avaliacao contfnua exposicoes estruturadas 
interrogacoes diagn6sticas 

durante 0 processo de 
aprendizagem do sistema 
de conhecimento 

12. Conclusoes. a via cognitiva para os valores cfvicos e sociais 

Li 0 ensaio do sociologo portugues J. Machado Pais, publicado num livro que 
divulga os resultados de urn inquerito sobre a consciencia hist6rica dos jovens (inquertto 
realizado em toda a Europa, envolvendo urn universo de 32.000 estudantes entre os 14e 
15 anos). Soube entao que "os jovens portugueses, na escola, silo mais sensibilizados do 
que os outros europeus para 0 que ebom ou mau; justo ou injusto, na historia. Noutros 
paises, a prdtica diddctica contempordnea econslderada como essencialmente amoral 
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ou neutral relativamente aos valores, e estd mais virada para os instrumentos objectivos 
de aprendizagem. NGO parece ser este 0 caso de Portugal. Aqui tambem a hermeneutica 
ocupa um lugar importante na escola. as jovens dizem que, nas suas aulas de hist6ria, 
imaginam como era 0 passado tomandoem consideraciio todos os diferentes pontos de 
vista; tentam, assim, compreender 0 comportamento das pessoas no passado, 
reconstruindo 0 sentido prdtico e as estruturas mentais do periodo em que estas vivlam; 
e, por ultimo. utilizam a historic para explicar 0 estado actual do mundo e descobrir as 
tendencias da mudanca. Esta ultima operaciio e conslderada pelos professores de 

...,	 historia portugueses como 0 principal objectivo do seu ensino. Estes professores 
portugueses estiio tambem claramente interessados em sensibilizar os seus estudantes 
para os valores democrdticos fundamentais. "(Machado, A336). 

Estudei a organizacao curricular e os programas dehist6ria da escola portuguesa e 
observei que as finalidades e objectives concernentes as atitudes e aos valores sao 
numerosos e precedem os objectvos referentes as capacidades metodol6gicas (uma 
hierarquia, alias, cornum aos programas italianos). Assistindo as conferencias e aos 
seminarios do Congresso, verifiquei que existe uma grande paixao pelo poder formativo 
da hist6ria. E uma paixao que partilho convosco, Esta, na minha opiniao, emana da 
paixao pela hist6ria e pelo seu poder cognoscitivo. Em nome desta paixao, quis 
reivindicar este poder cognitivo como urn valor que deve ser salvaguardado e 
privilegiado, 11 luz das seguintes conviccoes: I) As nossas opinioes e os actos que delas 
emanam apoiam-se em conceptualizacoes e representacoes do mundo. 2) Estas podem 
depender da consciencia hist6rica que, por sua vez, emodelada pela seleccao dos ternas e 
pela sua interpretacao, assim como pelas modalidades de elaboracao desta interpretacao, 
Alern disso 3) a consciencia hist6rica e configurada pela forma e pela estrutura do sistema 
de conhecimentos que e construfdo quando os conhecimentos dos factos hist6ricos 
individuais confluem no conhecimento mais geraI da hist6ria do devir da humanidade 
inteira. 4) Mas se os valores cfvicos e sociais nao se apoiam em estruturas cognitivas 
capazes de os analisar, criticar e apreciar, corre-se 0 risco de serem apresentados sob a 
forma de doutrinacao, e 0 ensino que doutrina gera uma rela~ao insatisfatoria com a 
hist6ria, mesmo quando inspirado por valores dernocraticos e de soIidariedade social. 

Estamos, pois, empenhados em establecer uma forte coerencia entre os valores 
afirmados nas finaIidades enos objectivos, 0 sistema de conhecimentos hist6ricos, a 
qualidade dos textos historiograficos escolares, a formacao de estruturas cognitivas e as 
formas de mediacao didactica e dos processos de aprendizagem. 

Tentei descobrir na formacao cognitiva a genese desta coerencia. Mas seja qual 
for 0 criterio fundador desta coerencia, considero-a capaz de formar nao s6 cidadaos 
democraticos esclarecidos como tarnbern urn mimero cada vez maior de bons 
conhecedores da hist6ria, 0 que pode contribuir para 0 progresso dos estudos hist6ricos, 
numa liga~ao virtuosa de hist6ria erudita e hist6ria escolar. 

f Formacao de estruturas cognitivas e das capacidades de utilizacao do conhecimento 
hist6rico 

\\	 1/
I Media~ao didactica I Process os de aprendizagem 
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A HISTORIA DA EDUCA«;AO EO SABER HISTORICO 

Rogerio Fernandes 

Ao aceitar 0 convite para participar neste Congresso, perguntei a mim pr6prio pelo 
sentido dessa presence quando 0 seu tema central 6 0 ensino da Historia, especificamente 
o debate em tomo dos problemas da didactica e do saber hist6rico. Tal interrogacao levou 
a que me questionasse, em seguida, sobre uma situacao com aspectos urn tanto 
paradoxais, decorrente do facto de a Hist6ria da Educacao nao figurar no curricula 
formativo dos professores de Hist6ria como campo especial do saber historico, ao passu 
que, sob 0 ponto de vista da investigacao, em varies Departamentos de Hist6ria das 
Universidades se admite a tematizacao de problemas c1aramente inscritos no ambito 
daquela disciplina. Parece que cabe entao perguntar se a Hist6ria da Educacao devera 
continuar a considerar-se unicamente -corno componente das chamadas Ciencias da 
Educacao, sendo a sua funcao entendida como elementode formacao profissional na area 
pedagogico-didactica mas nao na ordem do saber hist6rico ou se, pelo contrario, podera 
desempenhar outras funcoes na ordem do conhecimento e nao apenas no plano da accao. 

Tais sao os problemas sobre os quais gostaria de deixar aqui algumas reflexoes, 
levando em conta que a definicao do campo da Hist6ria da Educacao e das suas funcoes 
conheceu variantes ao longo do tempo. 

Desta perspectiva, proponho-me abordar duas questoes e formular uma pergunta: 

1°- Discursos tradicionais sobre a Hist6ria da Educacao: 
2° - Transformacoes recentes do espaco curricular da disciplina; 
3° - Que lugar para a hist6ria da educacao no campo do saber hist6rico? 

Discurso~ tradicionais sabre a Histeria da Educaeao 

Em relacao aos campos e as funcdes da Hist6ria da Educacao como area de 
. ( . investigacao e ensino, podemos dizer que as discursos se agruparam em tome de Ires 

: eixos : a discurso do poder, 0 discurso cienttfico-cultural, 0 discurso pedag6gico. 

a) Como ja tive ocasiio de escrever, os primeiros trabalhos de Hist6ria da 
EduCBl):io aparecidos em Portugal datam do seculo XIX, olio obstante a producao anterior 
de duas obras sabre a Universidade de Coimbra. Elaboradas ao jeito de cronica, 6 talvez 
Heito dizer que elas anunciam urn novo campo de actividade cientffica sem que, no 
entanto, penetrern no interior dele. 
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