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"Ha mais pessoas no mundo do que 

antes e a maior parte dela deseja 

educacao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A demanda nao pode ser 

enfrentada com a simples construcao 

de mais escolas e o treinamento de um 

numero maior de professoras. A 

educasao precisa torna-se eficiente." 



Entre afetos , fortaleza, resistencia, correcoes, advertencias aprende 

o caminho da responsabilidade, da luta e da vitoria, no seio da minlia 

fainilia, ensinados por meus pais, aos quais dedico todo o meu 

esforco e toda minlia gloria dessa vida estudantil. 

Aos professores e colegas dedico esse trabalho, pois que, sens 

incentivos e criticas, fizeram-me ter sede de aprender, de saber, de 

descobrir, de pesquisar. 

Em especial dedico aos meu esposo Jose Etiene de Oliveira que 

soube com paciencia apoiar-me para a realizacao dessa tarefa. 

Contribuindo estiveram amigos outros para que eu sempre me 

recompusesse das fadigas, dos desanimos, estimulando a prosseguir, 

para hoje mostrar-lhes que consegui chegar ao final da batalha; que 

valeram as criticas, estimulantes da minlia inteligencia; para que 

afinal eu hoje pudesse depositar nas maos dos meus pais e irmaos 

todo o resplendor do meu aprendizado, este, do qual eles foram 

meus primeiros mestres. 
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INTRODUCAO 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tenia desse estudo e o livro texto como rccuso didatico. 

A polemica gerada em torno do assunto nos levou a estudos e 

descussdes realizadas em sala de aula, sobre a tematica. Isso'depertou em 

nos o desejo de buscar informacoes mais substanciosas sobre a forma como 

os professores das escolas publicas trabalham o livro didatico. Assim, 

objetivando o conhecimento mais profundo sobre o assunto, partimos para 

investigaeao da problematica na Escola Municipal Jose Leite Rolini, 

localizada no bairro Vila Nova desta cidade de Cajazeiras-PB. 

Rcfletir sobre a questao acima torna-se relevante na mcdida em 

que o livro didatico e um material utilizado na grande maioria das escolas. 

Por esta razao, este documento se propoe a uma reflexao, sobre a 

utilizacao do livro didatico na sala de aula. 
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DESENVOLVIMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assim, na escola campo de estagio pode conslatar que o livro 

didatico alem de ser um instruinento de grande valia, ele vai mais alem e 

substitui o ato pedagogico a medida que o professor utiliza, seguindo 

mecanicamente "as licoes inscritas nos livros didaticos"... MOLINA . 

Presenciei durante o periodo do estagio a realizacao de um 

trabalho considerado monotono em sala de aula, porque o professor 

inandava abrir o livro e seguia ao pe da letra o que estava impresso no 

mesmo. 

As aulas nao despertavam o exercicio da criatividade, da reflexao, 

contribuindo para o desinteresse do aluno. 

De certa forma o professor e tambem responsavel pela 

continuidade da "transmissao da ideologia dominante, por meios dos textos 

deleitura ..." DE1RO (p. 19) 

Isso se deve a varios fatores: Um deles talvez seja a falta de 

analise crittca aos textos dos livros e ao proprio trabalho em aula. Entretanto 

os professores afirmam que a alimentacao do seu trabalho esta diretamente 

relacionada com a falta de material didatico, baixos salarios,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90 fisico 

pequeno, falta de reciclagem para professores, etc... 

Essas e outras questoes per|)assam o interior da escola, porem. 

"Repensar a pratica educativa significa envidar esforcos ao lado 

dos demais proflssionais da educacao, para superar as contradicoes 

existentes na fonna de luta ao lado da luta economica social e politica. 
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MARCO T E O R I C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para compreendennos como o livro didatico veio a ser introduzido 

no Brasil, e necessario analiza-lo dentro do contexto historico nacional. 

A historia do livro didatico no pais e penneada pela falta de uma 

politica defmida para a questao, sendo pantada "por decretos-leis e niedidas 

govern am en tais que se succsdem, a partir de 1930" (FREITAG, 1993). 

A discussao em tonio do livro didatico no Brasil esta relacionada 

ao sistema educacional vigcnte. 

Assim "O livro didatico n3o pode ser estudado de fonna isolada 

"em si", mas presupoe o mapeamento das estruturas de poder e economia da 

sociedade brasileira para que compreendamos o sen funcionamento" 

(FREITAG etal i i , 1993, p. 127). 

()s livros didaticos sao introduzidos de forma pronta e acabada em 

sala de aula, sem considerar a realidade do aluno, constituindo-se muitas 

vezes em elemento, decisivo no processo ensino-aprendizagem. 

Alinna CARVALIIO (s/d), "entre os materiais didaticos, e este o 

elemento mais decisivo no ensino, no atual estado da escola brasileira ..." 

Diante disso o livro didatico, instrumento auxiliar do professor, 

deixa de ser um referencial e passa a ser uma pratica pedagogica em sala de 

aula. 



Parafraseando FREITAG et alii (1994) " verifica-se que os livros 

didaticos como produto dc uma industria cultural tern a funcao de ocupar 

espacos, preencher vazios, com a finalidade de impedir que os consumidores 

se deem conta das contradicoes materials em que vivem e das relacoes de 

produeao que prevalem na sociedade de consumo." 

Nesse contexto o livro didatico assume o carater de todo o produto 

da industria cultural, ou seja os conteudos sao reproduzidos anualmente sem 

renovacao. 

Com o "objetivo de idiotizar os consumidores no caso professores 

e alunos, garantindo sen poder de lucro desviando sua funcao de educar, o 

livro torna-se mercadoria." EnfatizazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FAR1A (1994) que: 

..."O livro didatico nao e desligado da realidade ele tem uma 

funcao a cumprir: reproduzir a ideologia dominante. A ideologia dominante 

tambem nao e desligada da realidade, ela tambem tem um papel e o cumpre 

Assim sendo, a escola como um dos aparelhos ideologicos do 

estado, desempenha sua funcao de inculcacao da ideologia dominante. Como 

diz ALTHUSSER: "... A escola ensina saberes praticos, em moldes que 

asseguram a sujeicao a ideologia dominante ..." 

Esses saberes praticos sao transmitidos atraves dos conteudos 

cuiTiculares que por sua vez sao desenvolvidos atraves do livro didatico de 

forma pronta e acabada. 

Diante da questao acima, o processo deve conhecer melhor o 

conteudo do livro didatico, o programa de ensino, etc ... , para usa-lo de outra 

forma, couforme afinna EAR1A (p.8). 



Nesse enfoque a concep9ao ideologica do professor seria a de 

niediador entre o conteudo do livro e a tnetodologia utilizada para trabalhar 

tais conteudos. 

"De fato a ideologia burguesa e veiculada no livro didatico com o 

proposito de continuar o processo hemogenico de dominacao e exploracao 

sobre a classe proletariada ..." (PARIA, 1994). 

Isso sc da atraves das ilustracoes, conteudos, etc ... que se referem 

a ambientes de crianca burguesa, distanciando da realidade da maioria dos 

alunos pobres da escola publica. 

Dai ser necessario uma reflexao mais profunda acerca do livro 

didatico por todos os que fazem a educacao, para que num futuro proximo se 

possa oferecer ao aluno brasileiro, um ensino de qualidade. 
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M ETODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A metodologia empregada nesse cstudo abordou a temalica 

atraves de: 

* Revisao bibliografica com os respectivos fichamentos; 

* Produto do texto a partir das discussoes, debates e avaliacoes 

em sala de aula a cerca da temalica; 

* Seminario, onde cada equipe apresentou scu tenia; 

* Observacoes no campo de estagio; 

* Estudo com os professores; 

* Elaboracao da monografia. 
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CONSIDERABLES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao se pode negar a validade de um estagio, porque o mesmo serve 

de enbasamento para rlituramente se trababalhar errando inenos. 

O estagio cm si, proporciona ao aluno oportunidade de estudar 

bastante, consultar diversas fontes, comparar dados, conhecer bons autores, 

etc ... 

Com esse estudo melhorei meu raciocinio e adquiri mais 

conhecimento. 

PON I OS POSITIVOS: 

* O conhecimento mais detalhado acerca do livro didatico; 

* A boa orientacao e o interesse da professora orientadora em 

discutir conosco sobre o estagio; 

* A excelente acolhida por parte do pessoal da Escola escolhida 

para o estagio. 

PONTOS NEGATIVOS: 

* Pouco tempo para se trabalhar e aprontar a monografia. 
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ROTEIRO PARA OBSERVA^AO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I . Com relacao ao professor: 

1.1. A importancia que ele atribui a area no curriculo. 

1.2. Dificuldades que ele enconrra para ensinar. 

1.3. Seu interesse por 

1.4. Formacao. 

1.5. Importancia dada ao livro. 

2. Com relacao a programacao: 

2.1. O Programa (piano) e elaborado pelo professor ou vem pronto? 

2.2. O programa e identico ao que contem o livro? 

2.2. O que e program a do (piano) e rcalizado em sal a? 

3. Com relacao aos materiais de ensino: 

3.1. Materiais utilizados. 

3.2. Os livros sao em numero suficiente. Quern escolheu? 

3.3. Quais outros livros adotados pelo professor. Por que a troca? 

4. Com relacao as tecnicas de ensino: 
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ANEXOS 



T E S T E DE 5 MINUTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Voce pode segiiir as instrucoes indicadas na lista abaixo: 

01 - Leia tudo antes de fazer qualquer coisa. 

02 - Coloque seu norae na parte superior direita desta pagina. 

03 - Fa9a um circulo ao redor da palavra " nome na frase n° 2. 

04 - Assine seu nome depois do titulo. 

05 - Antes do titulo escreva sim ... sim ... sim ... 

06 - Faca um circulo na frase n° 4, levante-se e grite: Fiz um ciculo na frase i f 

4. 

07 - Coloque um circulo com X na parte inferior esquerda desta pagina. 

08 - Desenhe um triangulo em redor do "X". 

09 - Mutiplique: 2 x 6.550 no verso desta pagina. 

10 - Sublinhe a palavra titulo na frase n° 4. 

11 - Some 8.960 ao n° 246 no verso desta folha. 

12 - Desenhe um circulo em redor da resposta e ponha um quadrado em redor 

do circulo. 

13 - Fure 3 buraquinhos no topo deste papel com seu lapis. 

14 - Sublinhe todos os numeros desta pagina. 



15 - Agora que voce acabou de ler cuidadosamente execute somente as 

instrucoes contidas na frase mimero 1. 

16 - Obrigada pel a sua cooperacao estamos certa de que voce estara de 

acordo de que este teste foi rriuito interessante. 

Objetivo da tecnica - Despertar de maneira descontraida a importancia da 

leitura como tambem de qualquer atividade que exija assinatura ou mesmo 

resposta. 



4.1. Tecnicas empregadas p/ minisrrar conteudo. 

5. Com relacao ao aluno: 

5.1. Interesse pelas atividades do livro. 

5.2. Interesse por outras atividades. 

5.3. Dificuldades de aprendizagem. 

5.4. Rendimento em outras areas. 
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I - OBJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aprofundar os conhecimentos sobre a utilizacao do livro texto 

como recurso didatico. 

Analisar os conteudos e exercicios propostos no livro didatico 

junto aos professores da escola publica. 

Promover estudos com o professor, numa perspectiva de encon-

trar outra forma de trabalhar o livro didatico. 
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II - J U S T I F I C A T I V A 

O LIVRO T E X T O COMO RECURSO DIDATICO: 

POTENCIALIDADES E LIMITACOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A historia do livro didatico no Brasil e permeada pela falta de uma 

politica definida para a questao, sendo pautada "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA por decretos-lei e medietas 

governamentais que se sucedem a partir de 1930 ". (FREITAG, 1993) 

Para compreendermos como o livro didatico veio a ser introduzido 

no campo educacional brasileiro e necessario analisarmos o contexto histori-

co nacional que ocorria no Brasil, no periodo que antecedeu a 1930. 

A decada de 20 caracterizou-se, conforme narra PEDRO (1987) 

"por imensas lutas politicas e sociais que questionavam o dominio das 

aristocracias cafeeiras de Sao Paulo. Greves e levantes militares eram as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

formas de protesto contra o poder dos cafeicultores. " 

Economicamente, o Brasil nao conseguia manter o mercado com

prador de cafe, pois os paises que adquiriam nosso produtos desvalorizam-no 

cada vez mais. 

Os oflciais de escaloes mais baixos do exercitos se revoltaram 

contra o dominio exclusivo dos cafeicultores. Levantaram-se em movimentos 

annados e violentos contra os donos do poder na Republica Velha. Esses jo-

vens oflciais militares passaram a ser importantes personagens o cenario po

litico brasileiro. 



Foi o acumulo desses antagonismos que desencadeou a chamada 

revolucao de 1930, que mudou importantes aspectos da evolucao de nossa 

historia. 

A revolucao de 1930, pretendia "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA alem da modernizacao do pals, a 

urbanizacao, a revolucao industrial, a democratizacao da vida politico e 

outros ". (LIMA, s/d) Assim o grandc impeto para o desenvolvimento do pais 

e a insercao nos quadros do capitalismo mundial foi a industrializacao. 

Todavia essa "modernizacao" exigia mao de obra especializada, 

de modo que a educacao nao podia permanecer alheia as mudan^as. Assim, 

para atender as exigencias do mercado, estruturava-se uma politica educacio-

nal, que ate entao nao era definida. "Fixa-se definitivamente um sistema es-

colar seriado, implanta-se o ensino medio, cria-se o MEG". (LIMA, s/d) 

Estabelecido o sistema educacional, avoluma-se a quantidade de 

normas deliberativas legislando todos os aspectos da educacao nacional sob a 

jurisdicao desse ministerio. 

No bojo dessa legislagao surge a apartir dai os muitos decretos so-

bre a questao do livro didatico. Tais medidas e decretos sao definidos isola-

damente sem a participa9ao dos professores, pais, alunos, sindicatos e outros 

categorias que pudessem intervir de forma direta ou indireta na feitura do l i 

vro didatico. 

Parafraseando FREITAG et alii (1993) concluimos que ha pouca 

preocupacao coma dimensao do livro livro didatico seja por parte dos histori-

adores, seja por parte dos autores especializados o que faz com que nao haja 

sistematiza9ao da historia do surgimento do livro didatico no Brasil somadas 

as discrepancies da sua fun9ao. 



Do mesmo modo, a pesquisa sob o livro didatico nao tern merecido 

destaque por parte dos pesquisadores, com excecao de algumas iniciativas 

esporadicas e muito recentimente a partir dos anos 80. 

Cumpre-nos todavia, salientar que a discussao em torno do livro 

didatico no Brasil esta diretamente relacionada com a questao do sistema 

educacional e por conseqiiencia com a analise mais geral do contexto histori-

co nacional, o que e reforcado por FREITAG et alii (1993): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O livro didatico nao pode ser 

estudado de forma isolada em 

si", mas pressupoe o mapea-

mento da estruturas de poder e 

economicas da sociedade 

brasileira para que compreen-

damos o seu funcionamento". 

(p. 127) 

De forma pronta e acabada, os livros didaticos no decorrer da 

historia sao introduzidos na sala de aula, sem considerar os niveis e as parti-

cularidades de cada turma, constituindo-se muitas vezes em elementos deci-

sivo no processo ensino-aprendizagem. 

Assim o livro didatico assume este carater determinante, diante 

das imimeras atividades que o professor e obrigado a exercer, trabalhando 

muitas em tres turnos em varias escolas, nao dispondo de tempo para estudo 

e preparacao das aulas, na busca incessante de sobrevivencia diante das 

condicoes porque passa o professional do magisterio, do atual quadro da 

sociedade brasileira, o que se pode confirmar nas palavras de CARVALHO 

(s/d): 



"lintre os materiais diddlicos , e 

este o elemento mais decisivo 

no ensino, no atrial estado da 

escola brasileira..." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.Diante disso o livro didatico, instrnmento auxiliar do professor, 

desempenha um papel preponderante no dia-a-dia do educador. Todavia ele 

nao pode ser visto isolado da acao pedagogica, mas deve ter correlacao com 

os demais elementos do processo educativo. 

Parafraseando FREITAG et alii (1993) verifica-se que o livro di

datico como produto de uma industria cultural tern a funcao de ocupar espa-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

90s, preencher vazios, com a finalidade de impedir que os consumidores se 

deem conta das contradi9oes materiais em que vivem e das redoes de pro-

dii9ao que prevalecem na sociedade de consumo. 

Sen do assim, o livro didatico assume o carater de todo o produto 

da industria cultural, ou seja, seus conteudos sao reproduzidos anualmente 

sem renova9ao, com o objetivo de idiotizar os condumidores no caso - pro-

fessores e alunos - garantindo seu poder de lucro desviando sua fun9ao de 

educar para se tornar mercadoria. 

Entretanto, o que deve ser tambem questionado nao e 0 fato da 

sua existencia, mas a forma como sao trabalhados os conteudos ministrados 

pelo professor com base no livro didatico. 

Comumente, se diz que os conteudos sao desvinculados da reali-

dade, no entanto, eles tern uma realidade a cumprir, como enfatiza FARIA 

(1994): 



"O livro didatico nao e desliga-

do da realidade, ele tern uma 

funcao a cumprir: reproduzir a 

ideologia dominante. A ideo

logic dominant e tarn hem nao e 

desligada da realidade, ela 

tambem tern um papel e o cum-

pre...(p.71)" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesse contexto, a escola como um dos aparelhos ideologicos do 

estado, desempenha sua funcao de inculcacao da ideologia dominante. 

Como diz ALTHUSSER: "... A escola ensina "saberes praticos", mas em 

moldcs que asseguram a sujeicao a ideologia dominante ..." 

Esses saberes praticos sao transmitidos atraves dos conteudos 

curriculares. Uma das formas que a escola encontra para desenvolver seus 

conteudos e atraves do livro didatico. Esse muitas vezes impede que as cri-

ancas sobretudo, os filhos dos trabalhadores adquiram, organizem e formu-

lem a sua propria ideologia. 

De fato, a ideologia burguesa e veiculada no livro didatico com o 

proposito de continuar o processo hegemonico de dominacao e exploracao 

sobre a classe proletariada. Isso se da por intermedio dos conteudos e ilus-

tra9oes que referem-se a ambientes e vivencias da crian9a burguesa, distan-

ciando-se da realidade da crian9a carente, que tambem se utiliza do livro di

datico. 

Diante da questao supracitada alguns pesquisadores dentre eles 

Belloni e Silva (1983), apontam comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA solu9ao a regionaliza9ao desse mate

rial didatico defendendo que so assim haveria condi96es de trabalhar de 

acordo com a realidade proxima do aluno. 



Dessa forma, a discussao em torno da regionalizacao toma longo 

alcance, pelo aspecto dubio com que se apresentam, ao reduzir a oportuni-

dade de alargar os conhecimentos e reforcar a exclusao dos ja excluidos da 

sociedade. Sem contar com a questao, particularmente dos nordestinos que 

sao tratados diferentemente dos povos do sul do pais, em todos os aspectos 

preponderantemente do ponto de vista intelectual /cultural. 

Ademais, a regionalizacao no atual sistema educacional brasileiro 

e por conseqiiencia, da sociedade como todo tern um carater de limitacao do 

universo vocabular. Nos apoiamos em FREITAG et alii (1993) para afirmar 

que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A regionalizacao do livro di

datico no Brasil somenie teria 

condicoes de produzir um livro 

de melhor qualidade se ocor-

rese uma restruturacao global 

no sistema educacional e uma 

elevacao geral do nivel de 

profissionalizacao de lodos os 

agentes en volvidos. " (p. 38) 

Com efeito, esta restruturacao precisa ser efetivada. Entretanto, da 

forma como esta estabelecida a classe oprimida nada teria a ganhar com a 

regionalizacao do livro didatico porque seu conhecimento ficaria de forma 

restrita, limitada somente a seu meio, impedindo que haja uma preparacao 

maior de decisoes conscientes para a realidade na qual vivemos, o que pode 

ser constatado por FREITAG et alii (1993): 



"A HmitagQo da crianca a (...) 

sua comunidade a restringe a 

um universo muito limitado,, 

sendo necessdrio, via escola, 

dar a essa crianca a oportuni-

dade de ter acesso a lingua de 

cultura, com a qual se abrem 

seus horizontes para o mundo, 

a I em das front eiras de sua co

munidade oufavela "(p. 34) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Retratar somente as vivencias da crianca nua e crua, nao iria con-

tribuir em nada para supera-las, ao contrario iria sedimentar cada vez mais 

as desigualdades. Segundo, cabe ao professor a seria responsabilidade de 

trabalhar os conteudos numa perspectiva que busque meios de evitar a con-

solidacao do processo de marginalizacao e sua condicao de classe. 

Nesse enfoque, a concepcao ideologica do professor se constitui 

no ponto critico da questao, por ser ele o mediador entre o conteudo do livro 

didatico e a metodologia utilizada para trabalhar tais conteudos . 

Outra questao em foco, e o direito arribuido ao professor de esco-

lher o livro. Encontra-se aqui um grande paradoxo, pois na sua pratica coti-

diana o professor nao encontra respaldo para efetua-lo eficazmente, seguin-

do os requisitos necessarios para se fazer uma escolha criteriosa. Como nos 

assegura LAJOLO (1987). 

"O direito que tern o professor 

de escolher o livro com o qual 

vai trabalhar choca-se na pra

tica, com a falta de condicdes 

concretas para exercer este di

reito ..."(p.6) 



Em face a essa situacao contrastante e mister re-pensar as condi-

coes em que sao escolhidos nos livros didaticos para adocao nas escolas. 

Ela e feita sem analise, sem reflexao so com base no catalogo destribuido 

pelo MEC. A maioria dos professores nao tern acesso ao exemplar e termina 

escolhendo pelo titulo ou por indicacoes de terceiros. 

Assim, pouco adianta ter o poder de escolher quando nao se sabe 

o que e como escolher. Conformc salienta SOARES (1994): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nosso problema critico e a 

formacao do professor. K pre-

ciso fazer uma reformulacao 

dos cursos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2° graus, assim 

como do superior, incerindo 

conteudo com o que o profes

sor vai ensinar (...) 11 preciso 

um grande investimento na 

formacao dos professores, 

porque sao eles que escolhem 

os livros. " 

(Rev ist a Nova Escola, N° 

79/OUT. 1994) 

Diante da inercia de alguns professores, o aluno utiliza o livro, 

flea em segundo piano. A preocupacao reside na mediatizacao dos conteu

dos, sem considerar as necessidades e afinidades do educando. 

O que se percebe e que os livros, aos quais a maioria das criancas 

tern acesso, omitem as diflculdades de uma sociedade em contradicoes, onde 

uma minoria tern condicoes favoraveis de estudar, alimentar-se, viver, e a 

grande maioria confronta-se com a escassez de alimentos moradias e outros 

fatores indispensaveis a vida do ser humano. 



Os conteudos livrescos quase nao apresentam essas diferencas e 

quando as ilustram e como se fossem caracteristicas naturais entre os ho-

mens, fazendo-se crer que todos sao afetados quando na verdade os preju-

dicados sao aqueles que confrontam-se dia-a-dia com essa antagonismo. 

A escola por sua vez, difunde essa conrradi"9ao, sendo mais um 

veiculo de inculcacao ideologica, que se da de forma organizada e planeja-

da, garantindo a estabilidade do sistema social contribuindo para que os 

educandos sejam passivos e conformistas com a sua condi9ao de vida, se-

gundo afirma FARIA (1994): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A educacao na sociedade capi

tal is la tern a escola como um 

dos instrumentos de sua domi-

nacao, cujo o papel e o de re-

produzir a sociedade burgue

sa, traves da sua ideologia ..." 

(p.8) 

Com isso, a escola baseia-se num modelo autoritario, onde as 

crian9as devem respeitar, obedecer e seguir ordens e padroes pre-

estabelecidos, conseguindo dessa forma, "transformd-las em seres obedien-

ies e provavelmente, cidadaos pouco criativos, conformados diante de loda 

e qualquer autoridade, pequenos robos, que so agem seguindo ordens". 

(DEIRO, 1989; p.75) 

Desse modo, a escola refor9a atraves do livro didatico o processo 

de domina9ao sobre a classe trabalhadora, reproduzindo os interesses do 

capital, nao desenvolvendo o senso critico do aluno, segundo nos assegura 

FARIA (1994): 



" ... O livro sistematiza a ideo

logia burguesa, amortiza o 

conflito realidade x discurso 

dizendo que o verdadeiro e o 

segundo. (...) Assim, o livro di

datico contribui para a repro-

ducao da classe operdria 

..."(p.77) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante dessas consideracoes surgem algumas implicacoes acerca 

do livro didatico que nos instiga a analisar quais as suas potencialidades e 

limitacoes no cerne do processo ensino-aprendizagem na realidade objetiva 

das nossas escolas. 

O livro didatico constitui-se ate certo ponto em vilao por viabilizar 

mensagens ideologizadoras e deformadoras. Entre estas podemos destacar a 

relacao entre os brancos e os indios apresentados nos livros, como enfatiza 

DEIRO (1981), "que se da de forma estereotipada e vertical, onde os pri-

meiros sao os doadores da verdadeira cultura, e civilizacao superior, en-

quanto que os segundos sao os receptores "selvagens" e "ignorantes". 

Por outro lado o livro didatico torna-se necessario por ser o unico 

elo que algumas criancas tern com a escrita, em escolas onde nao ha acesso a 

nenhum outro material didatico. Conforme salienta CARVALHO (s/d): 

"O livro didatico e um media-

dor necessario por corporifi-

car a forma escrita nas escolas 

da rede publico, nas escolas da 

periferia e do interior, onde 

nao tern nem sequer jornal e 

revista." (p. 7) 



Confirmando essa posicao MOLINA (1988) destaca que o livro 

didatico adquiri especial importancia quando se atenta para o fato de que 

ele nao pode ser muitas vezes, o unico livro com o qual a crianca tern conta-

to. 

. Dai ser necessario uma reflexao mais profunda acerca desse ma

terial didatico no sentido de analisar ate que ponto ele se constitui um ele-

mento de interferencia positiva ou negativa no processo ensino-

aprendizagem. 

Assim, consideramos importante estudar essa tematica por opor-

tunizar uma reflexao critica do problema, dando-nos condicoes como su

pervisors de contribuir com os professores em busca de uma outra forma de 

trabalhar o livro didatico. 
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-  CRONOGRAMA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ATIVIDADES 

MESES 

^ S E M A N A S 

ATIVIDADES 

A B R I L MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 

ATIVIDADES 

1* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2* 3* 4
a 

1* 2
a 

3* 4* 1* 2* 3
a 

4 a 1* 2* 3* 4* 1* 

evisao B i b l i o g r a f i c a X X X X X X 

i s i ta a E s c o l a X X 

lbserva?ao em S a l a 

e A u l a X X X X X X X 

studo com Professores X X X 

laboracao do Traba lho 

i n a l X X X X X X X X X X X X X 

tpresentacao da 

lonograf ia X 
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I - A P R E S E N T A C A O , J U S T I F I C A T I V A E 

O B J E T I V O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De tnodo geral e no momenta do estagio curricular que se da 

passagem de estudante para o profissional. E nesse momento que ele 

descobre na sua formacao: suas mazelas, suas inconsistencias teorica-

metodologicas, seus pontos criticos. Enfim, a "caixa preta" da sua fonnacao. 

Essa situacao, ja antiga, impoe dos professores de estagio 

curricular tarefas desafiantes, no sentido de tentar reconstruir em, no maximo 

dois periodos letivos, toda trajetoria academica dos alunos e conceber essa 

atividade como um periodo de preparacao e iniciacao profissional. 

Nesse sentido, pensamos que o Estagio Curricular em Supervisao 

Escolar que ora orientamos devera contribuir para a formacao do pedagogo 

supervisor, no sentido de proporcionar uma maior compreensao teorica-

metodologica dos fenomenos educativos, bem como aproxima-lo dos 

problemas intra-escolares na perspectiva de deslumbrar saidas a partir de 

embasamento teorico e da pratica coletiva no ambito das escolas, 

considerando que sera ele, enquanto profissional da educacao, um dos 

elementos agilizadores de processos escolares que possam significar um novo 

tipo de educacao que atenda aos interesses e anseios das sociedade brasileira. 

A nossa proposta de trabalho para o estagio supervisionado em 

supervisao escolar permitira que os alunos tentem os fundamentos teoricos 

adquiridos ao longo do curso de Pedagogia as tentativas operacionais de suas 

Propostas de Acao, veiculando o saber sistematizado a realidade das escolas, 

campo de trabalho, fortalecendo dessa forma, a producao de conhecimento e 

a sua fonriagao enquanto educador consciente e compromissado com a 

realidade brasileira. 



II - C O N T E U D O S 

TEMATICAS OPERACIONAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Planejar para que ? Uma proposta de planejamento na escola X. 

* O livro-texto como recurso didatico: potencialidades e 

limitacoes. 

* Alfabetizacao: confronto de teorias x aprendizagem em escolas 

piiblicas, privadas c alternativas. 

* Contos de fadas ou realidade ? Um estudo de Historia do Brasil 

na 5
a

 serie. 

* Ciclos de pais e mestres em escolas rurais: para alem da tentativa 

de aproxima9ao. 

* Livro didatico: seu papel no processo ensino-

aprendizagem. 

I I I - M E T O D O L O G I A : 

A proposta do curso para o Estagio Supervisionado sera 

desenvolvida basicamente em duas etapas: uma teorica e outra pratica. 

A primeira constara de uma revisao bibliografica para 

aprofundamento teorico e organiza9ao da abordagem de campo, que 

caracterizara a segunda etapa da proposta. 



Faz parte tambem dessa proposta, organizar cventos intern os 

(seminarios, encontros, mesa redonda, etc) onde os estagiarios relatarao suas 

experiencias, ao tempo em que se sistematizarao seus conhccimentos no 

confronto com a problematica da acao Supervisora. 

„ Dessa forma, os alunos terao oportunidades de transmitir suas 

experiencias profissionais e ou academicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•. 

IV - A V A L I A C A O 

A AVALIACAO COMPREENDERA: 

1 - O processo de producao intelcctual da aluna (as condicoes em que este se 

deu, a finalidade do instrumental teorico, a bibliografia, etc); 

2 - A propria producao ( aprofundamento teorico, a escrita, a redacao, a 

qualidade, etc); 

3 - Desempenho e nivel de qualidade na realizacao dos eventos internos; 

4 - A defesa do trabalho perante a banca examinadora (se for o caso). 
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