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RESUMO 
U objetivo do prusente trabalho @ discutir a inserqiio da Histbna da Educac:io no contexto 
cducacional brasileiro hoje. Para tanto passarnos pela situat;6u d u  pcsquisn na rcfcndil Area 
crn trts periudos: antes dc 1980, durante os anos 1980 e nos anus 1990. 0 s  Nliclzos dr 
Pcsquisa da irea, sua importincia para a pesquisa tambem slo Icr ados e m  c~nsillempiiu no 
przsente estudo. Em diversas localidades e em acurdo corn cada tspccifi~idadr rrgional os 
Nucleus de Pesquisa dedicam-se a catalogaqiio de fontcs de yzsquisa possib~litando uni 
trabalho profissionalizado quanto ao estudo da Histhiria da Educa~go, alem de possibilitar 
aos Hwtoriadcl~-es do futuro ;~ccsso HUS arqu~vus preservados, desse nosso passado 
educac~onal or3 cm cstudo. 

PAalavras-cbave: Histhia da Educa~io;  H~storiografia; Nicleos de Pesquisa. 

ABSTRACT 
Thc objcctlve of this wotk is to dfscuss the msertion of History of Education in the current 
Braz~lian educat~onnl context. !is such. we s~tuate the research in this area in thrcc pcriods: 
before 1980, dunng the 19YO's and In the 1990's. Rcsearch centers in this area and their 
iniportancr fdr rescach a x  dso taken into consideration in this study. In diverse locations 
and in accordance w ~ t h  Y ~ Z C I ~ ~ C  regional charactmistics, Research Centers are dedicated to 
cataloglt~g sill1rcc.s of reseatcl~. miiking professional work possible regarding the study of 
the tiistory ofEducation. Additionally, the) allow future h~storians access to archives of our 
educational past. now under study. 
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Pretendernos, neste texto. discutir a situaq5o da Historia da Educaq50 no cuntextcr 
eduracional brasilriro hojr. Pi~ra  tanto comeqaremos por caracterizar us termos 
Histbria. Hisroriografia, HistSru da EducaqZo e Pedagogia. 0 primeiro (Hist~ria) pode 
sw entendido como os processos da existencia e da vida real dos homens. vale dizer, 
historia real, concreta. onde os hornens. us seres humanus, produzern suas condiqdes de 
subsistEncia, E a denominadd Histbria como Rerum Gestae. T a m b h  podemos 
entrnder a Historia como o estudo, a pesquisa, o relato estruturado do3 referidos 
processos da condiqio da vida humana, isto e. a historia corno modalillade de produ~5o 
de conhecimento sobre as coletividades humanas. Trata-se da Histbna conlo Rerum 
Gesturum. 

Por seu lado a Historiografia k a Histbria da Historia. a espistemolog~a da Histbria, 
uu seja. o estudo dos textos hstoricos. 0 estudv da manlira dr se produzir us textos 
l~istoricos, como se escreve a Historia, constituindo-se rsta em matkia-prima para a 
Historiografia. AHistoria da Educa~50 estuda as tramas objttivas criadas pelos homens 
no trabalho sistematico de transmisslo de virios tlpos de conhecimento, valores, etc. E 
urn estudo cientifico e exposiqZo dessas tramas (WAUDE, I 990j. 

A Educa~Bo pode ser entendida como urn pnlcesso social comum a todas as 
conlunidades humanas, cada uma delas guardando suas especificidades. Ela e 
rrsponsavel por formar pessoas aptas a viver em sociedade, o que ngo significa apenas 
tnoldar as pessoas para o convivio social, mas instrumentalizi-las para mudarein suas 
vidns e para atuarem socialmente, aperfeiqoando a sociedade em que vivem: 

Nus ~ucirdudes m u i ~  c.ott~plexas. e principalmelate nos paises do 
kpmuo rnodertra, a e d ~ ~ r a ~ d n  tern relevancia e~pecial, pois toma- 
se cadu vez mais ittlportuntt. gar anti^ e sisternatkar o racesso dos 
i ~~ r f i v iduu~  us rnliitiylas injormaqGes r cddigos de a.@o qae a 
~7ur?iripn~& 'oia ritlrr sotqlal envolve. A no~clo rnesrna de 
dt7.~enroh.i?nc?lt lid societlnik estii mociadu  mais diretupn~nte a 
idkin dc a~s imi ln~c io  lie determinados conhecimsntos e 
prmripius/ ...I (Nova encicloptdia ilustrada da Folha, p. 284). 

A Educaq5o i: feita sempre corn a inser@o de graus variatios de reflexlo te6rica. 
Dessa maneira, a Pedagogia - enquanto teoria da EducaqSio - n8o se desliga da prvpria 
Educaqio, o que implica cornpreender a Historia da Educa~io como Historia da 
Educaqilo e da Pedagogia, que pode ser vista no plano das politicas educacionais e no 
plano das construqdes didatico-pedagogicas. 

As construydes didatico-pedagbgicas produzem o trabalho prAtico e as teoriza~des 
das classes sociais quanto ao fazer pedagogic0 nas escolas, onde se da R relaqio 
educaqPo e soc~edade, onde os projetos hegem6nicos implementam suas construqfies 
diditicas e pedagdgicas. 0 plano das politicas educacionais C onde ocorrem as rrlap3es 
entre Estado e sociedade e onde sgo engendrados projetos diversos de educaq8o pelas 
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diversas classes sociais, evidentemente que os projetos das classes hegem6nicas 
prevalecem sobre os demais, uma vez que elas ditam as leis e normas educacjonais a 
serem seguidas por todaa sociedade (GHIRALDELLI JR, 1990, p. I 1). 

Definidos os campos de atuaqgo de cada urna das disciplinas que se cornplementam 
no "quefazer" da Historia e da Historiografia da Educaqiio, bem como da Educaqiio e da 
Pedagogia, cabe agora estreitar os seus laqos. Mirian Jorge Warde recomenda a 
dissolu~iio das fronteiras que separam a Histbria da Historia da Educaqlo: 

Sem u n c g ~ ~ G o  iupistemologica dcssus fronteims, u'esconfio ncir, 
ser-eni l a p s  nern prqfundos os a lJa t l~o ,~  que na Hzstdriu du 
EducagZo Brusileiru possum ser rcalizados. Ao munterm u 
portu Ila fiente Jechadu a "i~rflnaC+ncius indkbilus': em nnme do 
resguardo u intimidude dm "coisus da educag6o" (da escola, 
poi- certo), os estudos relatives u nossu Hi,~toria da Educa~-50 
tendem a seF assaltailos, peia port0 dos f indos, pelm mais 
diversas formas de pertsarnew to (l~istdricos ou na"ol; depois disso, 
desacor~oados, sb Ihes rests pedir aos vilu"es que pwltejam cuus 
intimidudes (WARDE, 1990, p. 7 ) .  

Por seu lado, i, rc~lc~nlado hisronador Carlos Guilheme Motta ( 1  975) entende que, 
enquanto a Hi~thria do Brasil caminhava en1 direyiiu a cunstituir-se enquanto Cizncia 
da Histbria, a Historia rtl Educaqlr, tonlava o calninhu invrrsu. o de converter-se em 
uma disciplina de carher utilitirio e utrndrndo a objet~vos de inrerpretar e explicar os 
processes hisrbricos objetivos visando ub~er justiticativas para o presente. Lembremos 
a data do qferido escrito e estureinos sitliando a gravidade da afirmaqlo. 

Seguindo essa pista Mirian Jorge Warde depois de proceder a urna avaliqso parcial 
dos trabalbos de pos-gradua~ao, af imla  que parcela consideravel deles dedicaram 
espaqo a nossa HistCIria da Educa~jo atraveb da utilizaqio de fontes secundhas, corn a 
predomindncia dos estudos antecedmtes, isto 1, a Historia e charnada para justificar 
algo. Recuam a periodos bistbncos passados corn o objetivo de mostrarque o presente 
tern o contorno atual devido ao fato de o passado rer sido o que foi. Segundo a autora, em 
period0 mais recente (anus 1 MU), iltn pequeno nimero de trabalhos de pbs-graduaqgo 
(8%) dedicava-se integralmente w estudo histarico da Educaqio Brasileira, a temas 
estruturais e desencadeavam urna critica corrosiva de conceitos, categorias, 
personalidades. Coit~cicliu a tmergrinoia d e w s  trabalhos corn a incidencia de menor 
nlimero de tirulos referidos h Historia da Educaq20 todavia, corn melhor qualidade 
(WARDE, 1990. pp. 9- 101. Assim. cotnecavn a haver alguma preocupaqiio hferente 
apenas do relato ~ O S  i l c~ ) t i t ec i~~~eh to~ .  Tratava-se de produzir urnahsibria onde o sujeito 
da investigaqiio mostrasse sua presrnqa. 

Urn texto de Dermeval SAVIANI ( 19851, cija prin~rira edi~fio e i d e  rneados dos anos 
1970, apesar de entender que a Educa~iio ficaria subsutnida no terrno Historia (em 
Historia da Educaqlo), ainda assim, percebe ele, tal Histbria n8o estaria mais bern 
caracterizada urna vez que seria uma mescla de acontecimmtos gerais corn desfiar de 
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doutrinas pedagogicas descontextuaiizadas. Seu propama (enquanro disciplina 
curricular) traria em si urn rlcletismo de tal ordem a cobrir as institui~des educacionais e 
doutrinas pedagogicas desde o periodo clissico ati  a epoca contemporinea. Propunha o 
refendo autor urna perspectiva de saida do impasse, os docentes deveriam propor 
sei~~inarios, p p o s  de rstudos que pemitissem sair da situaqb entio vigente. 

.rroduqiio de textos de Histbria dn Educaqgo nos anos 1980 parece ter sido 
!cia& pelos textos acima referidvs e, segundo Miriam Warde supra citada. em 

que pese ter diminuido em quantidade, em rermos quaIitativos houve ganhos 
substantivos.AlCrn disso. muitvs ctusos de pb-graduaqiio f o r m  criados no periodo em 
pauta e est50 se consoljdando. Muitos deles corn a disciplina e corn pesquisadores 
dedicad~s a investigaqb histi~rica. 

0 s  anos 1990 parecem apontar para a necessidade dos pesquisadores, se nlo 
abandonar, ao nienos minirnizar, as  anilises de fon~rs  secundririas para centrar a 
pesqiiisa na produqio de fontes, na descoberta ou rnesmo geraqlo de fenbmenos, de 
objetos para a Histbria cia Educaq50. Assirn sendo, a criaygo de nucleos dedicados h 
atividade de "garimpnr" as fontes num locus privilegiado por ser onde ocorre o 
fenfimenu educati~o, qual seja, as  escolas (sem adjetivos) parece-nos muito promissora 
produzindo catalogos que mapeiem a exisrzncia e 1ocalizaq;io do material objeto de 
inves~i gaq5o. 

A Histbria dn3 Instituiqdes Educacionais, tern ocupado cada vez maiv espaqo no 
ccnirio da pesquisa hisdrico-educational: em todo o ocidente e no Brasil, em 
particular, ainda que corn diversas dificuldades, devido ii inexisthcia de repertorici,~ de 
fclntes organizados, alguns historiadores e educadores r@m-se langado a tarefa de 
historiar a educa~50 escolar hrasileira, atraves da consrmq20 de intzrpretapdrs acerca 
das principais instituiqdes educativas espalhadas pelas diversas regibes brasileiras. 

As interpretaqces tern seguido urn roteiro de pesquisa no qua1 se destacam as 
preocupaqaes corn a cnaqiio e o desenvolvimento (ciclu de vida) dm instituiq8ts 
cducativas. a drquitetura dopredio escolar, os docentes, os discentes e o saber veiculado 
nestas instituigbes de ensino. Buscu-se a apreensgo daqueles elemenms que conferem 
identidade a institt~iqao educacionai, ou seja, daquilo que lhe confere urn sentido 
singular t ~ o  cenirio social do qual fez ou ainda far. parte, mesmo que ele tenha se 
transformado no decorrer dos tempos. 

A Historiografia da EducaqHo 

0 cmpo da pesquisa histbrica passou, au loogo das Gltirnas dkcadas por ~ u n  intsnso 
processo de renova~5o tehrico-mrtodologica. lmpulsiclnado pel0 esforqo de superaqio 
de uma historiopfia que, nurna de suas formas dominantes, produzia i m a  descriq5~ 
dus faios eminentemente politicos, consmlib sob 0 s  auspicios da tradiqBo positivists; 
e, em outrz de suas modalidades, fomentava uml narrativa ca~~egada de anhlises que 
privilegiavam os aspectos econirmicos da vida social, em detriment0 de outras esfaas 
da produqio do social. Aprodul;go historiogrifica da amalidade tern demonstrado uma 
tendencia de valorizacb das temkicas relacionadas as formas culturais prclduzidas no 
processo Ile construqgo da vida social dos povos. Valurizando cada vezrnais os estudos 
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pesquisas em arquivos acercn dr nascmlentos e mortes. saber quantas pessoas nasciarn, 
quantas morriam, quais as raxas de mortaiidade. quanta mt~rtalidade endemics ocorria 
na Fran~a  at6 rnetade do skculo XVIII, qumdo sc equaclona o problemada fome como 
fator de rnortalidade maciqa naquele pais. 

Estudar isso significa procedrr a urn trabalho de pesquisa demogdfica 
extremamente minucioso que remete d produq50, sobretudo de alimentos. Parece obvio 
que quando a produq5o de alimentos aiuncnta hminui a tnurtalidade e rnversamente. E 
e somente a partir dai que eles se debru~am sohre uma outra regularidade, que C a 
re~wlaridade das rnentalidades. E uma tercrira rrgularidade se pensarrnos a primeira 
corno a da demografia e a segunda a das curvas dc produqgo. Temos tarnbem o esiudo 
das mentalidades, a grande contribuiq50 dos At~noltli. s c r i m  regularidades mentais que 
constatamos entre as pessoas. 

0 s  dois grandes autores do movimento sgo Lilcirn Febvre e Marc Bloch. Sobre o 
assunto dispomos de uma importante traduc5o bras~le~ra que saiu quase 
simultaneamente ao layamento da obra original tra Inglaterra, do histonador inglb 
Peter Burke (199 1) A Escoiu dos Annales editada pzla UhESP (Universidnde Estadual 
Paulista). 

Entiio as mentalidades n5o d o  idkias porque elas cobrem urn campo muiro mais 
amplu, muito menos intelectualizado. Podemos falar da rnentalidade dos analfabetos. 
&a rnentdidade dos setores de uma sociedade, mesmo os pouco escolarizados, Isso faz 
parte dessa critica que operam os nossos autores dos Annales ao grande, ao gha,  ao 
demiurgo. Q u a  dizer, toda e qualquw Historia que di urn papel muito importante ao 
g&nio, ao grande homem, ao causador de alguma colsa. esth fora do trabalho dos 
Annales que. ad contrario, se faz contra isso. 

0 s  Annales siio extremamente meticulosos no sentido de evitar ligar seu trabalho a 
Economia, Apesar de pesquisarem regularidades econbinicas e regulwidades mentais, 
eles n b  estabelecem causalidade. 

~ e s s a  f o m ,  a vislo traditional de documento historic0 fci ampliada. A id& da 
confiabilidade do documento oficial foi questionada e. assim, expandiu-se a 
possibilidade do fazer historico. Aquela perspectiva da causalidade simples deu lugar a 
novas possibilidades de interpretaqzo. 0 grande aconrecimento. quase sempre relativo 
aos feitos dos grandes herois nacionais cedeu lugar a eventos particulares, locais, mas 
tarnbem universais. Pois, o local tarnbem pode ser universal. se considerannos o valor 
das obras de Jorge Arnado, que tratam de sua Bahja, stias hrstbriw acontecidas ou 
inventadas e que podem ser incluidas entre as  obras classicas da literarun umversal. 

A Nova Historia e a Historia Cultuml, em que pese berenl herdeiras dos .4nnales, 
diferem basiante desses, pois, surgiram num momento de desencantament~ do mundo. 
Num momento em que as grandes utopias e a perspectiva de urna solu~go de totalidade 
para o mundo mostravam-se desan~madoras. A Revolu~go Solietica e o ~ocjalisn~o 
ent20 denominado real pareciam levar D mundo a urn carnlnho s m  saida. a urn beco na 
Historia. 0 prenlincio da queda do muro de Berlim e suas derjvavbes apontavam no 
horizonte. Nessas perspectivas a Nova Historia dcdica-se so descontinuo. ao 
segmentado e, por que nlo dizer, ao fragmentdrio. Uma boa anilise referente ao assunto 
C Histhria em Migalhus de Franqois Dosse ( 1994). 
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AHisroria Cultural e marcada por urn corte sociol6gico 

Aproximando-.~e cadii vez nrnis de urn inguio de anliiise 
interdi,sciplinar que conra m m  uproxima~o"esprin~'+aimt*~~te da 
A I I  tropologia, con1 nlirrcantu inji'utncia d ~ s  idtias dr 
onmp~jk>ro.~ conto GPEY~: CIU Suhlins. Esta tendgncio u . 
espei~ializ~~cio na histriria~unct~xa parece ser ipzevitivel, sendo 
qlre a s~gmenla~6o dos campo: d~ anciiise k,  sew ducida, slto 

grm~dc ccructeristica (GATTI JUNIOR. 2000, p. 137). 

Conlo rxernplos de historiadores ingleses podem ser citadvs E. P. Thompson, 
Stedman Jones, Raymond Williams, Eric Hobsbawm, Peter Burke e Cristopher Hill. 
Inauguraram uma historiografia Miticn e abrangente, ao mesmo tempo preocupada corn 
as qi1est6es sociais, econ6micas e culturais. mas ctiticimda o que Hosbsbawm 
denonlinou "mamismo vulgar" uma simplifica~io do mamismo cuja visio rnecwicista 
da Historia nada fica a dever ao que tanto foi criticado por Marx acerca do fazer histbria 
positivists 

Perceberam qlle o ser social e suo vivgncia pl~risanr ser 
conrj>~rendidos e~tl sua complexidade e criaicaram ~na1ise.i que 
preconizavam urn wcorte compreeasivo mavcadamerrte macm- 
social; ou seja, atribuiram grande importrinciu ds 
singularidades e particuliirir/~des sociais (GATTI JUNIOR, 
ZOQO, p. 138). 

Thompson rompeu corn a leitura da histdria a partir da simplifica:al;go 
estmtura's~ctimtrutur~ que atando as mIos dos historiadores impedia-os de manusear 
as infofliF$es disponiveis sepundo ulna teoria qur entendessem as categorias como 
historicamente determinadas. Tudu estaria amarrado ao condicionamento rnednico 
referido (INACIO FILHO, 2003, pp. 118-122). Raymond Williams katou 
criteriosamente os conceitos de cultura, lingua, literatura, hegemonia. ideologia e teoria 
cultural entendendo-as na sua hiutoricidade, apartir de suas leituras de clIssicos como o 
proprio M m .  Grarnsci, Lukacs, Vygotsky e Bakhtin. 

Seguindo a trilha aberta pel0 marxisrno ingles e seus desdobramentos Carlo 
Ginzburg (paradigma indiciirio) na Itilia. Lynn Hunt e Roben Damton nos Estados 
Unidos ptoduzirarn importantes obras e estudos culturais de base nlarxista sob a nova 
pempectiva, isto P, tomam os trabalhos de Raymond Williams e E. P. Thompson como 
referhcin. 

AHistoria da Educaqiio. especialmentc aquela produzida no Brasil era, ate entgo, em 
grande medida, tributhria de urna analise social simplificadora e pobre em tennos dr: 
consulta a materiais histuricos fundamentais (fontes primhias e secundririas), 
influenciada, quase sempre, por modelos de analise social pouco afeitos ao trabalho . . 

corn as singularidades e especificidades contidas was mais diversas argiwitaq6es 
sociais, bem comu, ar~alises por demais distantes de ~bordagens que levem em conta a 
dimenslo cultural prbptia dessas organizaqfies. 



I I Isso comqou am dar nos anor 1 980,lcomo veremos a se ir. 
I 
I I t 
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A Universidade Federal Fluminens~ (UFF) sediou o I Encontro Naciopal de 
Nucleos de Pesqui3a e Docurnentaqgo em Histbria da .Educa@o Regional, em 
dbzembro de 19811. kicou registrado no documento final s, insuficihcia do debate 
acerca de questces jebrico-metodologi~as pelos historiadpres da educa@o 4 pelos 
hlstoriadores em 0 professor ~ i r q  Flamarion S .  

insuficikncia qe andise no 
I 

A reflexzo ioeolet~La [...I indicou 4 otuolidode de 
preocupa~o"es ao jnos debm~armos !sobre a 
iNouveIle Histoire e ras tendGncias anal~ticas, sobre a arti&loqcio 
lentre as medidas de tempo dtferenres, q u e s t h  essas de :cxnho 
:teorico-metodologico ainda insuficielrtemente trubalhudas ncio 
sd pelos his tor id do re.^ em educa~rio, mas tarnbkk pela 
historiogrujiu maB gerul. 

Ficou ainda regi6trada a necessidakle de pesquisas qDe contribuissem para a 
formulap50 de novas metodologias; a busca de novas fontes de pesquisa em e d u c a ~ b  e 
a insuficiencia teorica corn que se tern trabalhado a articulaqgo mtre o nacioml e o 
regional, o particular e o geral, enquanto totalidades combinadas e articuladas 
(LOMBARDI, 1999, p. 12). 

: A revista Em Abecto dedicou, em 1990, novo nGmero a Historia da E d u c a ~ b .  Nessa 
publicaqlo do INEP ocorreu urn imponante balan~o da historiogmfia da edaca~60 
bfasiieira, especidmente dos principais fundamentos tehico-metodologico e do 
debate encetadb no b b i t o  da historiografia educacional, trazendo textos de Clarice 
Nanes, Eliane Marta T. Lopes, Ester  buff^, Guacira Lopes Lauro e Mirian Jorge Warde. 

Ali shdkbatidm gehas de grande i n t~es se  como a necessidade de nova postura na 
produ~iia ,do conhecimento histhrico, a defesa da nova hisdria, novos objetos, novas 
abordagkris, novm problemas, novas contribui~fies. A histbria oral e os estudos de 
genero tarnbem se fizeram presentes. 

A WNICAMP sediou em 1991, em h a s  versbes (rnaio e setembro) o I ~eAin6rio 
Nacional de Estudos e Pesquisas Histbria, Sociedade, e Educa~go no !Brasil 
(MISTEDBR) corn o tema Perspectivus Metodoldgicas da investiguqi20 ern Hissdria da 
Educapio. A maioda dos textos deixaram de ser publicados, apenas o de Ciro 
Flamarion S .  Cardsso intitulado Pardigmas rivais no. historiografia atual foi 
publicado pela revista Educu~Go e Sociedade em 1 994. 

Em abril de 1992 9 UNlCAMP promveu o I1 Seminirio HISTEDBR e o tema foi 
Fontes Primurius e Secundirias em Hisloria da EducaqGo Brasileira. 0 objetivo era 
dar prosseguimento, ao debate sobre as principais correntes rnetodolbgicas da 
investigaqzo histbrica e conhecer 0s principais trabalhos ent5o realizados sobre fontes 
da EducaqEo Brasileira bem como os cathlogos e relatorios resultantes. Gilbert0 Alves 
apresentou a pesquiso Catalogo Bibliog~a$co da educaqo sulmutogmssense, Clarice 
Nunes o Guia preliminar de fontes parala Histbria da Educa~Zo Brasileira e Miriam 
Warde discomeu sobre a Critica Espistemol6gica du Histonograjia Educarcionai 
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Rrasileira.mas us anais nio foram publicados. 
0 INEP promoveu em 1994 o Seminirio Histbna da Lducaqao Brasleira: a cjtica 

dos pesquisadores. 0 conjunto dns conferEncjas e Jos trabalhvs apresentados esfio 
publicados em dois volumes da SLrie D~cumenta l :  Lvenfos (vol. 5). S5o eles: Memoria 
EscoIur de Maria do Amparo Borges Ferro; Por urua hisrririu oral da ErJuruqGo nu 
Brui l :  d / p n s  aponmmenros de E:za Nadai; Tendknciu~, te4ric.o-metndoldgicas cm 
Histriria da Edurba~rio de Eliane Marta T. Lopesl.4 hist6ria om! epesquisc d ~ g & n e ~ r ~  de 
Guacira Lcpes Loura; Relnlos omis: nnvu leitura cfe velllus qztest6es educucionars de 
Zeila M. Brito Fabri Demartini e 0 cipoal dux lerras: entr-t:) olhnre~, rrcorrrs e 
~o~?.r~!w~CjtlS d~ .Inrrupo/ogia e Hisrririu nu ~ . c ~ r r t e ; l . m  de urr~apcsquisr~ sobw Ieitzrm de 
Tiinia Dauster. 

A partir dai as puhl~ca@es tebricas se avulumararn trndo dido publicado na Skrie 
Documentral: Eventos (vol. 6,1995) quinze textos vasiados e de importantes autores da 
Area. frutus dt: co~nu~~icaqGcs,  conferkncias, workshops. mesas-rcdondas e 
depoimentos. 0 IIT SeminArio HISTEDBR ~novembro de 1995) na LJNICAMP 
produziu 86 comunicavdes, cientificas e o IV Seminarto HISTEDBR {dezembto rlt: 
1996) teve 102 trabalhos apresentados. 

Segundn Jose Clsudinei Lombardi (1P99. pp 15- 15) 

[...I os grupns Ilu t~uholho 1-inctrladm ao HISTEDBR v&l 
nhitnllundo o exame dus fonies de forma a cuirfigwar a l g u ~ s  
r?mrit..v tenjlj6ico~. iuis romo educqGo r pm.tidns poliricu~, 
escolu pJblica e u e.~tncio dm escolas rtos skcudos KLY e XX. H a  
indicaydw, ninda, de qrre or ternas predominnntm girom em 
rorno da escolu piibli~u, estudadu sob os raspectos dcs relagfigs 
~ n t w  nznde~+nidadr e edi(caqr2o e di iy  relaq6es orrrliclaiie e 
esctzto. 

Como dscorr?ncia do que fbi Jito antsriomwte foi elaborado urn projem de 
levantamento de fontes para o estudo da Histbria da Educqlo, corn abranghcia 
national, centrado na Unjversidade Estadual de Campirlas (UNICAMP). Mais dc duas 
dezcnas de Estados estiverarn inicialmente representados corn grupos depesquisado~s 
que durante algum tempo (cerca de trEs anos) levantaram u material ~eferido em regiks 
deterrninadas das unidades da federa~k .  Hoje, s lo  cerca de tr~nta e cinco nucleos de 
Pesquisa eln Histbrria e Historiografiada EducayBo ligados lala rcde H ISTEDBR. 

hosso grupo ocupou-se da micro-regigo do Tri5ngulo Mineiro e Alto Paranaiba, 
pretendendo inicidmente cobrir oito cidades, nas quais havia pelo menos unia 
faculdade. Contudo, como d e c o d c i a  dos parcos recursos obtidos junto as agenci as de 
foment0 (embora us mcunus tellham sido hndnmentais na esecu~ io  do p r j e t o ) ,  
deliberanios pos centrsr nossos es forqus nas wis maiores uidades: Uberlindia, Uberaba 
e Araguari. sendo as duas primeiras sedes de universidades. 

Naquela fase inicial, confeccionar iun catalogo de fontes foi o principal objetivo a 
ser atingido pela cquipc, quc contou corn a valiosa cnlabnra$cr de cinco bolsistas de 
inicia~iiocientifica. 
















