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fvlattus, Selma Rinaldi de. i2000) 0 Brasil em Lit'iies: a historia conla disciplina 
rscoliir em Joaquim Manuel de Macedo. (Co leqb  Aprendizadcl do Brasil; 1 I Kio de 
Janeiro. Access. 2000.14 1 p. 

Em novrtnbro de 2000 tive a grata satisfaqiio de conhecer pessoalmente Selma 
Ri~laldi de Muttos, du Departamento de Historiada Pontificia Universidade Catolica do 
Rio de Janeiro, durante o I Congresso Btasileiro de Histhria da EducaqBo, promovido 
pela recCm criada Sociedade Brasileira de Hist6ria da E d u c a ~ b  (SBHE). Este contato 
somava-se ao conhecimento de seu texto LigL.rie.r de Macedo: uma peddgug~a do sudito- 
cidadgo no Imptrio do Brasil (Mattos, 1998). Texto este que sintetizavii os resultados 
alcanqados em pesquivli realizada no lrnbito do mestrado defendido pela autora no 
IESAE-TGV, em 1992: sob i~ orientaqZo do Prof. Dr. Jose Silvkrio Baia Horta. Porem, 
dado o liinite de paginas. o texto de 1998 nSo tot-[lava publica a riqueza de ideias 
contidas no texto da dissertayrio. 

Drsse modo, causou-me satisfaqio saber que o texto integral &a disse~ia~iio 
defendida por Selma Rinaldi Mattot; encontrava-se disponivel por meiu da pub1icat;Po 
da obra O Bmsil em L i e s :  a histhia como disciplina escolar em Joaquim Manuel de 
Macedo, pela Access Editora, em 2000. Adquiri o livro que detidamente autografado 
tornar-se-ia, em breve, objeto de leitura dedicada dah tni~ha vincula@o corn a 
pesquisa e o ensino da Histbria &a Educqgo. Apregou-se a essz interesse pessoal o 
aceite de sugestso muito bem vinda de Ancr Chrystina Venancio Mignot, dit 
Lrniversidade Estadual do Rio de Janeiro, para que eu procedesse a resenha da obra 
entio lanqada, o que tornopirblico apartirde agora. 

* Dk>utor em Hlstcitja r Filort>f;~ JL LAuca~iu pcla Puntifich Golvtrsldadc Carohca dr Sin Paulo PmFessor 
dc Hlst6na ria Educncio dfi Llnlr.cr>dndr Federal de Uhcrkncha. SKJCIL, tunJzdo~ dm Socicdadr Hrasilwra de 
Hlstbriada k.Juc~q.10 ( t l ~ ~ a r r i ~ $ u o I  C O P I - ~ C !  
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I. Urn tema e unla historiografia nova no Brasil 

Na pesquisa histbrica e especialmentr nn pesquisa educational o livro escolar foj 
objeto de ulna serie de analises alicerqadas em diferentes cortes tebricos e 
metodcrl6gicos, provenientes de diferentes carnpos de investiga~5o cientifica. Porem, 
sep~mdo Magda Soares, 

Muitos e varios olhares v2pn sendo larrqu[los sob~r o Iivm 
diditico nos liltirnos anns: urn olkar peduprigicw. yt4c7 avalia 
qzdalidade P comeccio, que discute e orienta u t?s[*oll;rr e a uso: urn 
olhar politico, gzae ,formulu e direcinna procp,v.yo,s decisonos de 
sedeqeo, distribui~a"~ e controle; urn olhar econdmico, queJxa 
normas e parametros de pmdu~.Cjo, de romcn. ia l i za~ io ,  de 
di.~trihui~a'o. A~wliur qaaiidade e corrqfio. nrimtflr edcolha e 
rrso, direcionur dec>is5~,s, fixar !lo,rnfls.. . sr?o olhare.7 que 
pmscr.rvem, criticam uu dennanriam; por yue trcio unt olhar que 
rnvt=ffrgrre. d~,~c.rul?e r c~r~~rrpt.~.r~~u'a:.'u Ulhur que afaslc (1 "dever 
ser"ou o y/ker- s rr- ': t7 vofte-se para u "set+" - nlio o discurso sobre 
0 q ue "Jr?\,c .wi-"a pcdagogia do Iivw didhfico, a polirdca do iivw 
Jidhtico, n economia do liwo didutico, mas o discurso sohw o 
que "L", o que "tern .ride", o que '(foiWo livro didatico. (SOARES, 
1996, p. 5 3 )  

Olhares so&-histJricos corno os sugeridos por Magda Soares j B  vinham sendo 
lagados desde a decah ii* 1990, tais corno nos trabalhos de Bittencourt, 1990 e I 992; 
Carvalhdfb), '198 1;  Carvalho(al, 1992, pesquisadores que se vinculavam ao campo de 
investigaFIo da Hist6ria das Discipllnas Escolares (Chervel, 1990; Santos, 1990). A 
prhpria dissertaqso de Selma Rinddi Mattos, defendida em 1992, e que deu origen~ ao 
I i vro ora resenhado, associa-se a esse momento. 

2. Alguns aspectos tbcnicos da ediqSo da obra 

A obra Brasil em LiqBes: a hlstoria como disciplin~ escolar em Joaquim Manuel de 
Macedo foi publicada em 2000 pela Access Editora, corn sede no bairro de Botafogo, na 
cidade do Rio de Janeiro. Primeiro volume da serie Aprendizado do Brasil, da qua1 faz 
parte tambkrn a obra Feiq8es e Fisionomia de autoria de Patricia Santos Hansen e que 
versa sobre o historiador, filologo e educador Jo5o Ribeiro (www.access- 
editora.com.br). 

Brasil em Lir6es foi impress0 no rradicional formato 14 s I I cm, sem ilustraqbes, 
corn capa e papel do miolo de boa qualidade, corn 150 piginas e tipologia que facilita a 
leitura. 0 projeto prifico da s b i e  ficou sob a responsabilidade do Studio Castellani, 
sendo a capa, muitv bonita e modema, fruto do trabalho do designer Jefferson Barros, 
corn padrio que foi Inantido tarnbkm no segundo volume da coleqlo. A impress30 de 
boa qualidade t b ~  realizada pela Editora Vozes. 
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3. Sintese do contehdo de "0 Brad em LiqGes" de Selma Rinaldi Mattos 

Na IntroduqIo (pp. 1-7) Mattos informa aus leitores que conhecer e cnmpwender o 
Iugur e o valor do ensino-aprendizugem da Histhriu do Brasil no In~ptrio do Brasil, em 
mcudos do Sgc. XLX, trndo r.omo elemeatoprbicipal de ~fer&ncia  os mafauais did~ticos 
elabomclnspor Jouguim Manud de Macedo us LiqGs de Hisfhricr do Brasil (Mattos, 
2000, p. I ) foi o objetivo que norteou a efetivaqgo de sua investigaq50. 

Em Joaquim Manuel de Macedo: uma figura na sornbra. capitulo que inicia a 
obra. Mattos aborda [...I como o menino nasciclo nu filu de ltnborai transformou-se 
num dos dirige~ates inperiais por meio do ttuercicio de ii~llirnurus utividade.~, 
destucm~do-se as de e.s~~ritor e prof~ssor (Mattos, 2000, p. 5). Corn nascimento em 
1820, migrou, em 1838. para Corte Imperial, que na Cpoca possuia 130 mil habitantes, 
sendo que 40% eram escravos, onde, em 1844, concluiria o curso de Medicina e, no 
mesmo ano, publicaria A Moreninha, romance que o tornaria nacionalmente 
conhecido. 

fin 1846, Macedr~ ingressou no Jnstituto Historico e Geografi co Brasileiro (XHGB), 
fundado desde 1838, onde manifestaria, em 1856, que [...I esorever ou lurnhdm 
preparm a Histdria de urn povo e [...I exewer umu verdadeira magistratura politicu. 
(Mattus. 2000, p.  15). TrEs anos depois era nomeado professor do lmperial Colegio de 
Pedro11 (ICPII). 

A partir dessa assertiva politica e sobre impact0 da nova historiografia brasileira, 
expressa na Historia Geral do Brasil de Varnhagen, publicada em 1854, Macedo, 
entre 1 861 e 1863 publicou as LiqGes de Historia do Brasil, objeto central da analise de 
Mattos, incluindo: I,iq6es de Histbria do Brasil para uso dos alunos do Imperial 
ColCgio Pedro II - 4". Ano (1 86 1); LiqGes de Historia do Rrasil para uso dos alunos 
do Imperial ColCgio Pedro II - 7". Ano (1 863); Liq6es de Histbria do Brasil para uso 
das escdas de instruqHo primaria (1863). Obras que tiveram repercuss50 at& a 
~ e ~ u b l i c a  Velha, corn revis6es e amalizaq6es realizadas em 1905, por Olavo Bilac e 
entre 1414 e 1922 por Rocha Pombo. 

Mattos informa tarnbein sobre a atuaqiio politico-pmidiria de Macedo que teria 
mandato coino Deputado Provincial pelo Partido Liberal nos seguintes periodos 
sucessivos: 1 864-66, 1867-68, 1 878-8 1. Sua morte, em 1882, interromperia essas 
atividades. 

No segundo capitulo. 0 lmpkrio e a Boa Snciedade, Mattos demonstra a [...I 
naaneira oomo n ernancipa~cio politica e a cons~ugCa"o do Estadn imperial foram vividas 
por aqueles elementos bruncos, livres eproprieturios, constitutivos da boa sociedude 
imperial, de modo a representarem o Povo, responsuvelpela condza~cio do sociedade 
soh a kgide do pensanlent0 consewador (Mattos, 2000, p. 5 ) .  Para ela as relaq6es 
politicas que marcavamo Brasil Imperiopoderiam ser sintetizadas do seguii~te modo: 

No Bvrrsif, coolonos e antigus colonizadores gravirando em torno 
rla Corte do Rio de Janeim, rle mod0 a disp~rtar-lhe os fuvores 
politicos, mercan tis e financeiros, tmnsformavam -se ern 
cidud~Tus utivo.7 e suditos u urn ad tempo, d medicla que uniam scus 
iiestinos ao in~pb io  que r,onsir~~iam. (Mattos, 2000, p. 20) 



De fato. a ideia defendida pelos intelectuais e pela classe setlhorial no itnpkrio. corn 
direito a votu. era dz que oponto de chegnda havia sido atingido, corn o estabelecimento 
dz uma monarquia constitutional, cuja riqueza assentav:l-se nos cafezais c no trabalho 
escravo, tendo no indio seu mito de heroi nacional. 

Deste modo, a inanutenqiio da ordem. corn o tim das liltas, a criaq;?o de instltuipfies 
politicas, a integraqso do temtorio t a continuidade de umii estrutura mcial, 
acrescentavarn-se a necessidade de Jifusao da civilrzaq50. na qua1 u Guvemo do Estado 
devena se impor an govmo da Casa e a boa socredade deveria estar em contato corn o 
ide5rio das "Naqdes Clvilizadas", representantes politicos, escolas, limns, jornais e 
pisquins, teatro, politica medica. (Mattos, 2000, p. 3 1) 

Em Ordenar, Civilizar e Instruir, tercerro capitulo, us objetivos da autora form ub 

de I...] d~tmmw?srrirr conno o exenlicio Br utriil direqCo rconsewadorn pdos dirigenle~ 
ipnperiui.~ impcis as aco'e.7 tic ordenal; ch~ilirar e instruir e de [...I comprrender upapel 
desemprnhado por wrln Irrstru~cio PuRlica islo e, (!as institui(,be.q e.~colaws, ~Jos 
prr~caror.es e dos rnantluis e.ssuoiares ilaformcdpio do Povo P nu constitui~60 Ljn classe 
senhml-rul. (Mattos, 2000. p. 5). 

Este procesao dz ordenaqlo promovido pelo Estado In~perial significou a 
elaboraqlo de Iegislaq50 pulitica que abrmgia varios setores da v i h  sociul entre os 
quars a escola, cum medidas concretas entre 1 824 e 1854. Para Mattos, 

I...] este qhrqo  legislatr~a visando u o ~ u n i z a ~ i o  de ekma 
IttstmqGo PuBlim obj~tnw rd tambkpn wttrar do governo da Casa 
o moaopdro da eo'ucaqzo que exercia por meio dos rlrpelGes e 
tios robw aqueles que viviam no ulterior dus propriedndcs 
mmis; urn rpsgate quc impor-ra Icmhrar rnrais umcd I ~ K ,  

'objetivavu dirigir o go verno du Casa ern pm wiro dele prdpno, 
quebrando os sews parlicuiarisrttos e isolramenro, e elwando os 
srus cornponentes a urna cuncep~iio de vida esratul. (2000, p. 40) 

Ao processo de ordenar jumava-se ode civilizar. como rxercicio concreto de ins truir 
o povo nas artes e ci&ncias corn o objetivo de alcanqar a prosperidade moral e material. 
Para o que a criaqgo dos cursos juribjcos. em 1827; dos cursos rnldicos, em 1832; do 
ICPII. em 1 837: do IHGB. em 1838 consolidavam este carater civilirador sobre a boa 
soc iedade. 

O IHGB em especial tinha [...I porfim coligir metodizar: puhlicar ou urquii-ar os 
doc-ume~tos necessbnos paro rr hhi~rdriu e geogrqfia do Impbio do Brusil; assim 
tambhna em promo ver o co>her.imenro destes dois ~amosJi/(~logicospor meio h ensinu 
puhlico (Mnttos, 1000, pp. 43-4), o qlje sr efetivaria, em grande medida, pela 
publicaqgo, em 1854, da Historis Ceral do Brasil de Varnhagen e pela publica~iio, 
entre 186 1 e 1863 das Liyiies de Histbria do Brssil de Mucedo. 

De fato. o period0 imperial assinalava o nascimento r a valorizaqgo do livro e das 

da lgreja: os dir tgent~s imperiais. sendo que a PIPS cuheria ajintln P o primado da 
orden1 civil.(Mattos, 2000, p. 47) 
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Desse modo, a instruq50 pi~biica passou a ser vista pelo imphio como o lugar para 
disseminaqao de urn proje~o politico de poder, por lneio da educapjio. mas nio szm a 
percepqgu pelas autoridades irnpcriais dos prohlzmas para e f e t i va~k  desse projeto 
dccorrentes do despreparo do professores, da falta dr: manuais e mesrnu do fracasso do 
rnetodo lancaster~mo. 

Q U ~ I I ~ O  nos professores estes deveriain [...I instruir 03 L-idada'os, difundir as Lwe.~, 
impor unru di~ciplina, forrirlt--i.r,r o sentinmc~~to patridtic0 c i'clar pehs  preccirm rrrorais 
(Manos, 2000, p. 53). Para tanto. a aqZo d o  Estadu Imperial levou, por e.rernplo, a 
cliat;Zo das Escolas Kornlais (Niteroi, 1835; Bah~a, 1836; Sio Paulo. 1SJh). Por seu 
turno os manuais trriam que tzt cvmo parhimetro evitar que idkias pe~.lgosas chegasszm 
ao espirito dCbi1 da juventude. 

No quarto capi tulo, Uma Questso de MCtodo: a aut era estabelecz [...I us mzdespnr, 
qut. for-riuram-se ntr.essurius a fi.rilc.c7u de urna Hi.~tdriu do Rrasil P u cot;sri#~~irEo dd 
dirciplinu escolau Hisrririri do Brasrl ertl meados do sb.c~rlo [XIX]. (Matros, 2000, p. 5- 
6). Neste capitulo, a ideia central e que parte dos fins e ob.jztivos do IHGB d o  colocados 
em prritica por meio da stuaq50 e da produyio bibliogrifica singular dc: Macedo no 
ICPI I, sendo as Li~6es a prclpagaqiio da H istbria do Brasil corno o Biografia da Naq5o. 

0 rnktodo de Macedo, a urn so tempo, revelava o sentido gem1 da formaq5o do p o w  
(classe senharial) e fazia do ensino da historia patria a verdadeira pedagogia da 
forn~a~io do povo. Nesse sentido. a periodizaq50 adcltada por Macedo para a Historia 
do Brasil i. exemplar. p i s  para ele a evoIuq5o e marcada pela passagem do "Do Brasil 
Infante ao Brasil Madurn". corn os segiintes marcos histbrico-temporais: 1". Periodo, 
Inf'ancia e Servid5o cicl Brasil, de 1550 a 1 808; 2'. Periodo, tpoca Gloriosa. de 1808 a 
1822; 3". Periodo, Templo da Historia, desde 1822, no quai o Estado Iinperial 
encontrara sua pacificaqgo e centri~litaq50. 

Em Li~6e3  de Hist6ria do Brasil, quinto e i~ltjrno capitulo, Mattos apre: >cnta a 
asquitetyfa das LiqGes, suas semelhanqas e diferencas, conforme o piiblico leitor a que 
se destinava, bem como se concentra sobre os temas dos indigenas, da Guerra 
Holandesa e da emancipaqb politics. ccrln a tinaliilacle dde esclarecet a identidade do 
corljunto da obrd didatica de Macedo. Mattos parte do sssertiva de que Macedo 
distinguia a pesquisa 2 escrita da Histcilia (para o que o papel do I.H.G.B. era central) e 
do ensino de Histbria, enquantu campo da difusiio de conhecimentos (para o que o papel 
do lUPII cra primordial j. 

Para Mattosf ao ver o indigena como urn birbaro sem fk, Macedo quase trt7=entos 
unos depozs, 1.. .] twsinava ulgo semelJ~anrr nos esiudanres e nrcu'rrrnos, frisunriu cc 
imporfdncia dr imp& unna ,fk, lrn~rr lei e urn it~tperudor #QUEIL'S que insi,stfam err; 
perrnanecegfi~ril da Histhria. (2000, p. 107). 

Porha, fvi o tenla da Guerra Halandesa que m a ~ s  cootribuiu para dar ctmsistencid 
empirica a interpreta~io construida por ~elrna Rinaldi ~ a t t o s  sobre as Liqfies de 
M~ccdo. 0 autor-de A Moreninha via na Guerra Holandesa seu carater civilizddor. nois 

, . 
a Iuta permitia que m qualm'd~de~~ posilivas daqueius duus out~iis "rilqas" sc 
manifestussenr , sim holicumente, em setrs' r~pwsentantes j h  ''ci~~idizuCIOS'' (l\l;lttos. 
2000, p.1 lo), deixando claro aor: jovens leitores o que deveria ser o BrasiI 
independenre: uma monarquia. dt.populaqcio catdlica. mas onde u iiberdudese 
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expres.wva por meio da existincia de urn governo consriaucional, dn tolo-incia 
mligiosa e dr~ libenlade ccmercial (Mattos, 2000, p. 113). E o que era mais 
itnportante para Mattos: a uarrativa da "gutarra hol~andesa" P u maneiru de 
constituir uma mrmdriir nacionnl e umu hisidria gem[, em opusi~a"o la arrnn 
~ t t ~ m d r i a  nativists e upna hisln'ria provincial (2000, p. 1 1 3). 

Por fim, sobre a tematica da so~ancipaq;io politica, Mattos assinala o carater 
evolucionista da biografia da naq2o difundida por Macedo, pois que a 
Indepe?rdencia (a 'yaw adulta9'j era um rlesdclhrumento nurural e inevitavel do 
descobl-imento c. $a coloni:a~~oportuguesi~s). (2000, p. 1 151 

Apesar de excessivamrnte curta o texto da Conclusio apresentado por Mattos 
salienta sobremaneira a importincia do estudo realizadcl sobre o personagem de 
hlacrdo e sobre sua obra diditico-escolu na conformaycic, que ulapropiciava e que 
st. anenderia por inlimerax geraf6r.r \. . .] (2000, p. 1 1 9). 

Ao final do text0 sb reproduzidos quadros sinoticos, explicaqGes e perguntas 
que faziam pane das Liqdes, o que enriquece em muito a leitura 2 permite uma 
melhor visualizaq5o de alguns pontos da obra de Macedo. Alem disso, s30 
apresentados os materiais llistbricos utilizados na investigaqgo, a saber: 
manuscritos, dicionarios. revistas e jornais, obras de Joaquim Manuel de Macedo. 
artigos e livros consultados. 

A qualidad; da ubra de Selma Rinaldi Mattos salto aos olhos do leitor, nio so 
pzlo pioneirismo da tematica investigada, mas tarnbtm pelo prazer da leitura de seu 
texto. A luk que ri autora coloca sobrr seu personagem e sobre as Liqdes analisadas 
nGo os ilumina isoladamente. pois nio se perdem de vista o iurlbirnte socio- 
historic0 e os interlocutores envolvidos. X4ais do que isso, o Macedo que se v i  na 
interpretaqgo inovadora de Mattos e simultanearnmte criador e criatura de uma 
nova ordem que se instalava no pais, o que e eschrecido brilhantemente pela 
autora. 

Ha, no entanto, alguns pontos na ediqio da obra de Mattos que poderiam ser 
enrjquecidos, sobretudo corn a insel+qb da iconografia rrlacionada tanto ao objeto 
ce~itral da investigaqiio Macedo e sua obra hditica, bem como, ao an~bientz a que a 
narrativa referwe, o Rio de Janeiro de rneados para o fm do Seculo XIX, corn a 
inserqrio de imagens referentes ao IHGB e o ICPII. 

Sem duvida, o texto de Selma Rinaldi i. instigante, ngo s6 pelas questces que 
levanta, mas rambkm pelos desdobramentos de pesquisa qiie sugere. Alguns dos 
quais foi possivel acompanhar na divulg*b de resultatios de pesquisas 
empree~ididas pela propria autora, tais como: A Historia do Ensino de Historia do 
Brasil atraves dos Mmuais Didaticos de .4breu e Lima e Joaquim Manuel de 
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Macedo, publicado nos Anais da XI1 Jornadas Argentinas de Historia de la 
Educacion, em 200 1. bem como Estado, Naqlo e Emin na ConstruqBo do Estado 
Imperial atraves do Compendia de Hist6ria do Brasil de JosC Inacio de Abreu e 
Lirnil. que integra os anais do I1 Congress0 Brasilsiro de Histbria da EducaqZo, 
realizado em 2002. Neles sZo aprofundadas as questbes referentes ao compkndio de 
Abreu e Lima. ao qua1 a publicaq20 das Lir6es de Macedn cunsistia wnsl reaqgo, 
haja vista que o IHGB havia sc vposto a adoqso pel0 IUPII do texto de Abseil e 
Lima. o que foi tratado secundariamente na obra orn resenhada. 
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