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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho tenta fazer uma reflexao do livro texto como 

recurso didatico, bem como analisar suas potencialidades e limitacoes no 

cerne do processo ensino-aprendizagem na realidade objetiva da escola. 

A experiencia procedeu-se numa escola Municipal de 1° grau Luiz 

Cartaxo Rolim, da cidade de Cajazeiras- Paraiba. 

Vale salientar que a principio, encontrei alguns obstaculos no 

campo de estagio, por conta de greves e recesso, reduzindo um pouco o pe-

riodo de estagio na escola. 

A intencao deste trabalho consiste justamente em fazer um alerta 

aos professores que fazem o uso do referente material, tentando dar uma 

nova perspectiva no trabalho com o livro didatico com vistas a melhoria do 

processo ensino-aprendizagem. 
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MARCO TEORICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

politica definida para a questao, uma vez que, poucos historiadores e outros 

especializados tern atentado para o fato, conforme salienta FREITAG et alii 

(1993): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os autores brasileiros especia

lizados na questao educacional 

(...) estao pouco preocupados 

com a dimensao do livro didati

co. Nao ha estudos sistemdticos 

sobre o surgimento do livro di

datico no Brasil..." 

Nesse contexto, vale salientar que a questao do livro didatico no 

Brasil nao tern merecido destaque, o que pode ser confirmado por 

FREITAG et alii (1993): 

"Ha pouca preocupagao com a 

dimensao do livro didatico, seja 

por parte dos historiadores, seja 

por parte dos autores especiali

zados ..." 

Vale ressaltar que, a discussao em torno do livro didatico esta in-

timamente relacionada com a questao do sistema educacional e por conse-

quencia com a analise mais geral do contexto historico nacional, envolven-

do os aspectos: sociais, economicos e politicos nao podendo ser analisada-

mente, como enfatiza FREITAG et alii (1993): 



"O livro didatico nao pode ser 

estudadoAp forma isolada "em 

si", mas pressupoe o mapea-

mento das estruturas de poder e 

economicas da sociedade brasi-

leira para que compreendamos 

o seu funcionamento." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assim, como nao existe uma reflexao sobre estes aspectos que 

estao inteiramente relacionados, os livros didaticos no decorrer da historia 

sao introduzidos na sala de aula sem considerar os niveis e as particularida-

des de cada turma, constituindo-se muitas vezes em elementos decisivos no 

processo ensino-aprendizagem, o que e reforcado por CARVALHO (s/d): 

"Entre os materials didaticos , e 

este o elemento mais decisivo no 

ensino, no atual estado da esco

la brasileira... " 

Dessa forma, ve-se o livro didatico exercer um papel importante no 

processo ensino-aprendizagem, por constituir-se muitas vezes no unico mate

rial escrito, o qual se encontra na sala de aula e consequentemente na vida das 

criancas da classe trabalhadora, conforme afirma MOLINA (1988): 

"O livro didatico adquire espe

cial importdncia quando se 

atenta para o fato de que ele 

pode ser, muitas vezes,, o unico 

livro com o qual a crianga tern 

contato." 

Apesar do livro didatico trazer essa imensa responsabilidade, o que 

deve-se discutir e a maneira de sua utilizagao na escola, a qual reforca a ideo-

logia dominante contida nos livros, segundo diz FARJA (1994): 



"O livro didatico e um dos veicu-

los utilizados pela escola para 

trans miss do da ideologia bur-

guesa." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ademais, vale salientar que os livros desistimulam as criancas es-

tudar por varias razoes conforme afirma CARVALHO (1987): 

"Ha uma grande quantidade de 

livros didaticos, de varias areas 

ou disciplinas , com conceitos 

ou err ados ou mal formulados 

ou incompletos, o que confunde 

o aluno e o desistemula a pegar 

no livro para estudar. (...) Ha 

tambem muito livro mal redigi-

do que peca ora pelo excesso de 

dados absolutamente superfluos, 

ora pela sintese extrema que 

impede a capacitacao e compre-

ensao do assunto por parte do 

aluno." 

Muitas vezes se ouve dizer que, os conteudos nao tern ligacao com 

a realidade, no entanto, eles tern uma funcao a cumprir, como mostra 

FARIA(1994): 

"O livro didatico nao e desligado 

da realidade, ele tern uma fun

cao a cumprir: reproduzir a 

ideologia dominante. A ideolo

gia dominante tambem nao e 

desligada da realidade, ela 

tambem tern um papel e o cum-

pre..." 



Vale destacar que, para superar tais argumentacoes e apontada a 

regionalizacao do livro didatico. Entretanto, com a regionalizacao as criancas 

pobres nada teriam a ganhar, porque seu conhecimento ficaria muito limitado 

ao seu meio, de acordo com FREITAG et alii (1993): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A limitagao da crianca a fala de 

sua comunidade a restringe a 

um universo muito limitado, 

sendo necessdho, ir a 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, 

alem das fronteiras de sua co

munidade oufavela." 

Em faee do exposto, levanta-se uma questao, cujo direito atribuido 

ao professor de escolher o livro e negado na sua pratica segundo assegura 

LAJOLO (1987): 

"O direito que tern o professor 

de escolher o livro com o qual 

vai trabalhar choca-se na prati

ca, com a falta de condicoes 

concretas para exercer este di

reito..." 

Diante dessa situacao contrastante e mister re-pensar as condicoes, 

em que sao escolhidos nos livros didaticos para adogao nas escolas. Pois e 

feita, na maioria dos casos sem reflexao so com base no catalogo destribuido 

pelo MEC/FAE. A maioria dos professores nao tem acesso ao exemplar e 

termina escolhendo pelo titulo ou por indicacdes de terceiros, como nos asse

gura FREITAG et alii (1993): 



"... os professores fazem a indi-

cagao dos sens livros baseados 

em criterios bastante heteroge-

neos (aspecto grdfico, envio 

gratuito do livro pela editora, 

seu relacionamento na lista da 

FAE, sua indicacao por um co-

lega, etc.) " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assim sendo, acredita-se que a maioria dos professores nao en-

contra respaldo para fazer sua escolha eficazmente. Dessa forma, os profes

sores fazem uso do livro didatico sem questiona-lo, tornando os alunos seres 

obedientes, conforme assegura DELRO (1985): 

" ... transformd-las em seres 

obedientes e provavelmente, 

cidadaos poucos criativos, 

conformados diante de toda e 

qualquer autoridade, pequenos 

robos, que so agem seguindo 

ordens." 

Desse modo escola reforca atraves do livro didatico o processo de 

dominacao sobre a classe trabalhadora, reproduzindo os interesses do capi

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

FAR1A(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..." 



Mesmo assim, o livro didatico torna-se necessario por ser o unico 

elo que algumas criancas tern com a escrita, conforme diz CARVALHO 

(s/d): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O livro didatico e um media-

dor necessario por corporifl-

car a forma escrita nas escolas 

da periferia e do interior, onde 

nao tern nem sequer jornal e 

revista." 

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. 
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O LIVRO TEXTO COMO RECURSO DIDATICO: 

POTENCIALIDADES E LIMITA^OES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na realidade observada, percebe-se que o livro didatico exerce 

um papel importante no processo ensino-aprendizagem, tornando-se essen-

cial no decorrer do seu dia-a-dia, segundo afirma uma das professoras: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O livro didatico e de grande 

importdncia para o professor, 

pois, sem ele o nosso trabalho 

se tornaria hem mais dificil 

..."(profn'l) 

Ve-se dessa maneira o quanto o professor aprecia o livro didatico, 

chegando a considerar um guia de orientacao para o planejamento das aulas, 

conforme salienta uma professora: 

"... sem o livro didatico o pro

fessor nao seria capaz de pla-

nejar suas aulas; o livro dida

tico serve de orientacao para o 

professor., "(prof. 2) 

Outra professora reforca essa mesma concepcao ao afirmar que: 

"O livro didatico nos ajuda nas atividades de classe e tambem nos orienta 

como trabalhar com a crianca."(prof- n° 3)" 

Diante disso, percebe-se o quanto o livro didatico e valorizado 

pelos professores, que o consideram um elemento indispensavel no processo 

ensino-aprendizagem, conforme afirma uma professora: 



O livro didatico e um recur so 

que nunca deveria faltar, pois 

ajuda muito ao professor." 

(prof. n° 4) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frente a isto, ve-se que, para o professor e muito dificil trabalhar 

sem o livro didatico, conforme sua colocacao: 

"Agente tern muita vontade tra

balhar o livro de forma dife-

rente mais nao tern material 

..." (profit* 3) 

Segundo os professores a sobrecarga de trabalho os impedem de 

preparar boas aulas. Essa colocacao encontra respaldo nas palavras de 

FARJA (1994): 

" Ele (...) facilita o trabalho do 

professor, que ganhando tao 

pouco, precisa dar muitas au

las e nao tern tempo de prepa-

rd-las como gostaria." 

Nesse enfoque, o professor utiliza de forma mecanizada sem cria-

tividade. Essa colocacao e melhor explicitada por Murilio Hingel na Revista 

Nova Escola n° - 77. 

"Os exercicios baseiam-se na 

copia e na transcricao, o que, 

de acordo com os avaliadores, 

dificulta a compreensao do 

significado da escrita para a 

crianca porque sao exercicios 

"mecdnicos e reprodutivos ". " 



A escolha do livro didatico na escola e feita mais como uma obri-

gacao do que como uma oportunidade de participacao nas decisoes da esco

la, conforme comentario dos professores: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A escolha do livro didatico e 

feita somente atraves de um 

catdlogo e marcado apenas 

dois, onde o professor devefa-

zer a sua escolha ..." (prof. N° 

3) 

Como se ve, o professor diante do direito de escolher o livro di

datico, nao encontra muitas opcoes, restando-lhe apenas optar pelo menos 

inim. 

Diante disso, acredita-se que cabe-lhes buscar outros recursos que 

os auxiliem na pratica docente. 
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METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para executar o presente trabalho, procedeu-se a um estudo explo-

ratorio sobre o livro didatico numa Escola Piiblica Municipal de 1° Grau em 

Cajazeiras - Paraiba, afim de observar, o uso do referente material pelo 

professor no seu dia-a-dia. 

Este trabalho foi realizado em tres momentos: 

No primeiro momento, realizamos uma revisao bibliografica com 

leituras e fichamentos de livros, jornais, revistas variadas, que contribuiram 

para o embasamento teorico, oportunizando-nos tambem a producao de um 

texto basico para estudo com os professores. 

Mantivemos constantemente discussao com a orientadora sobre a 

tematica em questao, esclarecendo algumas duvidas atraves de atendimentos 

individuais. 

No segundo momento realizamos os seminarios na sala de aula 

com a presenca da orientadora de estagio e as demais colegas de curso, 

onde tivemos a oportunidade de apresentar as tematicas por nos apreciadas. 

No terceiro momento, foram realizadas visitas a escola, visando 

conhece-la de um modo geral. Feito isso, procedemos as observacoes em 

sala de aula, verificando o uso do livro didatico pelo professor. Realizamos 

um programa de estudo, com as professoras que lecionam na escola. 

No que se refere aos estudos com os professores, estes ocorreram 

da melhor maneira possivel, ficando claramente evidenciada a questao. Os 

professores demonstraram nos estudos, grande interesse atraves do debate. 



Concluida esta fase, relatamos nossa experiencia vivenciada, atra
ves de um relatorio final. 



1<> 

CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho sobre o Livro Didatico embora tenha enfrentado difi-

culdades, contudo posso assegurar que foi importante, para o enriquecimen-

to de meus conhecimentos, abrangendo nao so os meus, mas os que tiveram 

tambem a oportunidade de discutir o assunto em pauta. 

Atuando no campo de estagio, pude comprovar, como a limitacao 

do livro implica em apresentar conteudos restritos, que impede o raciocimo 

critico das criancas deixando-as alienadas. 

Findo todo o trabalho, percebe-se que, um dos entraves foi o tem

po bastante limitado porem, alcancamos os objetivos propostos em relacao 

ao estudo sobre o livro didatico. 

Finalmente tenho absoluta consciencia de que os estudos de pro-

du^ao e textos foram importantes para o meu desenvolvimento intelectual. 
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I - APRESENTACAO, JUSTIFICATIVA E 

OBJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De modo geral e no momento 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 forma9ao. 

Essa situa9ao, 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 prepara9ao e inicia9ao profissional. 

Nesse sentido, pensamos que o Estagio Curricular em Supervisao 

Escolar que ora orientamos devera contribuir para a forma9ao 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 educa9ao, um dos 

elementos agilizadores de processos escolares que possam significar um novo 

tipo de educa9ao 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 A9ao, veiculando o saber sistematizado a realidade das escolas, 

campo de trabalho, fortalecendo dessa forma, a produ9ao de conhecimento e 

a sua forma9ao enquanto educador consciente e compromissado com a 

realidade brasileira. 



II - CONTEUDOS 

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 e alteraativas. 

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

na 5a serie. 

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

de aproxima9ao. 

* Livro didatico: seu papel no processo ensino-

aprendizagem. 

Il l - METODOLOGIA: 

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 

aprorundamento teorico e organiza9ao da abordagem de campo, que 

caracterizara a segunda etapa da proposta. 



Faz parte tambem dessa proposta, organizar eventos internos 

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

experiencias, ao tempo em que se sistematizarao seus conhecimentos no 

confronto com a problematica da a9ao Supervisora. 

Dessa forma, os alunos terao oportunidades de transmitir suas 

experiencias profissionais e ou academicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV - AVALIACAO 

A AVALIACAO COMPREENDERA: 

1 - 0 processo de producao intelectual da aluna (as condicoes em que este se 

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

2 - A propria produ9ao ( aprofundamento teorico, a escrita, a reda9ao, a 

qualidade, etc); 

3 - Desempenho e nivel de qualidade na realiza9ao dos eventos internos; 

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



4 

II - JUSTIFICATIVA 

O LIVRO TEXTO COMO RECURSO DIDATICO: 

POTENCIALIDADES E LIMITA£OES 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 medidas 

governamentais que se sucedem apartir 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 deeada 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 

formas de proiesto 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 oficiais de escaloes mais baixos do exercitos se revoltaram 

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

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

vens oficiais 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 modernizagao do pais, a 

urbanizagao, a revolugao industrial, a democratizagao da vida politica e 

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

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

Todavia essa "modernizagao" exigia mao de obra especializada, 

de modo que a educacao nao podia permanecer alheia as mudan9as. 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 oMEC". (LIMA, s/d) 

Estabelecido o sistema educacional, avoluma-se a quantidade de 

normas deliberativas legislando todos os aspectos da educa9ao nacional sob a 

jurisdi9ao desse ministerio. 

No bojo dessa legisla9ao surge a apartir dai os muitos decretos so

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

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

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

vro didatico. 

Parafraseando FREITAG et alii (1993) concluimos que ha pouca 

preocupa9ao 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 discrepancias da sua fun9ao. 



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

destaque por parte dos pesquisadores, com excesao de algumas iniciativas 

esporadicas e muito recentimente a partir dos anos 80. 

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

didatico no Brasil esta diretamente relacionada com a questao do sistema 

educacional e por consequencia 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 inumeras 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 profissional do magisterio, do atual quadro da 

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

(s/d): 



"lintre os materials diddticos, e 

este o elemento mais decisivo 

no ensino, no atual estado da 

escola brasileira..." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante disso o livro didatico, instrumento 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-

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

deem conta das contradicoes materiais em que vivem e das relacdes de pro-

du9ao que prevalecem na sociedade de consumo. 

Sendo 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 fimcao de 

educar para se tornar mercadoria. 

Entretanto, o que deve ser tambem questionado nao e o 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

logia dominante tambem 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 prdticos", mas em 

moldes 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-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rra96es que referem-se a ambientes e vivencias da crian9a burguesa, distan-

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

datico. 

Diante da questao supracitada alguns pesquisadores dentre eles 

Belloni e Silva (1983), apontam como solu?ao a regionalizacao desse mate

rial didatico defendendo que so assim haveria condicoes 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 exclm'dos 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 consequencia, 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 somente teria 

condicoes de produzir um livro 

de melhor qualidade se ocor-

rese uma restruturacdo global 

no sistema educacional e uma 

elevacao geral do nivel de 

profissionalizacao de lodos os 

agentes envolvidos. " (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 limitacao da crianca a (...) 

sua comunidade a res fringe a 

um universo muito limitado,, 

sendo necessario, via escola, 

dar a essa crianqa a oportuni-

dade de ter acesso a lingua de 

cultura, com a qual se abrem 

seus horizontes para o mundo, 

alem das fronteiras 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 atribuido 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 condicoes 

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. Conforme salienta SOARES (1994): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nosso problema critico e a 

formagao do professor. E pre-

ciso fazer uma reformulagao 

dos cursos de 2° graus, assim 

como do superior, incerindo 

conteudo com o que o profes-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
w 

sor vai ensinar (...) E preciso 

um grande investimento na 

formagao dos professores, 

porque sao eles que escolhem 

os livros." 

(Revista Nova Escola, N° 

79/OUT. 1994) 

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

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

dos, sem considerar as necessidades e afmidades do educando. 

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

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

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

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

fatores indispensaveis a vida do ser humano. 



Os conteudos livrescos quase nao apresentam essas diferen9as 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 contradicao, sendo mais um 

veiculo de inculca9ao 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-

talista tern a escola como um 

dos instruments 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

tes e provavelmente, cidadaos pouco criativos, conformados diante de toda 

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-

dugao da classe operdria 

..."(p77) 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 civilizagao 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 crian9as 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 corporifl-

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-

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

trabalhar o livro didatico. 
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III - METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A metodologia e um para um 

estudo sistemdtico do enuncia-

do e compreensdo de proble-

mas." 

(RUDIO, 1980. p. 15) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sendo a metodologia uma condicao necessaria para um bom de-

sempenho de uma atividade, sobretudo de natureza academica, compreen-

demos ser fundamental planejar o modo como este trabalho sera realizado. 

A nossa proposta de trabalho, consiste em analisar o livro texto 

utihzado por professores que lecionam de la a 4a series em escolas Piiblicas-

Municipais na cidade de Cajazeiras - Paraiba. 

Iniciaremos nosso trabalho realizando visitas as escolas onde fa-

remos os primeiros contatos, visando conhecer a comunidade escolar, a or-

ganizacao e o funcionamento geral da escola. 

Optamos metodologicamente pela observacao participante por ser 

um instrumento adequado para apreender o nosso objeto de estudo, na me-

dida em que poderemos acompanhar "in loco"o dia-a-dia dos sujeitos, o si-

gniflcado que eles dao a realidade que os rodeia e as suas proprias atitudes. 

A partir dos dados coletados, pretendemos realizar sessoes de 

estudo com os professores para analisarmos como sao utilizados os livros 

didaticos, e juntos tentarmos encontrar uma outra forma de trabalha-lo, dan-

do uma nova perspectiva ao processo ensino-aprendizagem. 

De posse dessa compreensao elaboraremos a monografia, descre-

vendo toda experiencia vivida. 



1(> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-  CRONOGRAMA 

ATIVIDADES 

MESES 

/ ^ S E M A N A S 

ATIVIDADES 

ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 

ATIVIDADES 

1* 2* 3* 4a 1* 2* 3» 4a la 2» 3* 4* la 2* 3* 4a 1* 

Rev i sao B i b l i o g r a f i c a X X X X X X 

Visita a Esco la X X 

Observacao em S a l a 

de Aula X X X X X X X 

Estudo com P r o f e s s o r e s X X X 

E la b o ra cao do Trabalho 

Final X X X X X X X X X X X X X 

A p r e s e n t a c a o da 

Monograf ia X 
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ESCOLA MUN. DE 1° GRAU LUIZ CARTAXO ROLIM 

REUNIAO PARA ESTUDO SOBRE O LIVRO DIDATICO 

DATA:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 06/07/95 

HORA: 15 :30 

LOCAL: ESCOLA MUN. DE 1° GRAU LUIZ 

CARTAXO ROLIM 

PARTICIPATES: DIRETORA, SUPERVISORA E 

PROFESSORES 

OBJETIVO: - REALIZAR UM ESTUDO COM AS 

PROFESSORAS A RESPEITO DO LIVRO 

DIDATICA. 

PAUTA 

I-ABERTURA 

II - TECNICA 

III - EXPOSICAO ORAL 

IV - ESTUDO EM GRUPO 

V - APRESENTACAO DOS TRABALHOS 

VI - AVALIACAO 

VII - ENCERRAMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» 



TEXTOI 

A PROBLEMATICA DO LIVRO DIDATICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A polemica que se desencadeou em torno da questao do livro 

didatico tern induzido tanto os histonadores como os autores especializados a 

um estudo com mais profundidade, na busca de uma solucao para melhor 

adequa-lo no processo ensino-aprendizagem, dando-lhe uma nova 

perspectiva. 

E do conhecimento de todos que a questao do livro didatico nao 

tern merecido destaque, tendo em vista que na maioria das vezes tern se 

tornado um elemento criativo, tanto pelos professores como pelos 

histonadores, conforme salienta FREITAG et alii (1993): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ha pouca preocupacao com a 

dimensdo do livro didatico, 

seja por parte dos 

historiadores, seja por parte 

dos especializados..." 

No entanto, cumpre-nos salientar que a discussao em torno do 

livro didatico esta intimamente relacionada a questao do sistema educacional 

e por conseqiiencia com analise mais geral do contexto historico nacional. A 

questao do livro envolve os aspectos: sociais, economicos e politicos nao 

podendo ser anahsado isoladamente, o que e reforcado por FREITAG et 

alii(1993): 



"O livro didatico nao pode ser 

estudado de forma isolada "em 

si", mas pressupoe o 

mapeamento das estruturas de 

poder e economicas da 

sociedade brasileira para que 

compreendamos o seu 

funcionamento. "(p. 127) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vivemos numa sociedade dividida em classes, onde poucos tern 

acesso a tudo e a grande maioria e excluida dos beneficios da sociedade, 

quer seja do ponto de vista economico quer seja do social. As questoes 

acerca do processo educativo se constituent em mais um elemento dessa 

estrutura de poder que manipula tudo e todos em torno de seus interesses. 

Todavia, como nao existe uma reflexao sobre este aspecto que 

estao inteiramente relacionados, os Livros didaticos no decorrer da historia 

sao introduzidos na sala de aula sem considerar os niveis e as 

particularidades de cada turma, constituindo-se muitas vezes em elementos 

decisivos no processo ensino-aprendizagem. 

Assim o livro didatico assume este carater determinante, diante 

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

muitas vezes 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 profissional do magisterio, no atual quadro da 

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

(s/d): 



'Entre os materials didaticos, e 

este o elemento mais decisivo 

no ensino, no atual estado da 

escola brasileira..." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante disso, o livro didatico, outrora instrumento auxiliar do 

professor, desempenha um papel preponderate 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 educative 

Em face a essa situacao, eis ai a grande problematica do livro 

didatico que empurra o professor a utiliza-lo de forma mecanica, deixando o 

aluno em segundo piano, nao considerando suas necessidades e 

expectativas. 

Frente a estas questoes faz-se necessario refletir sobre esse 

material didatico no sentido de analisar ate que ponto se constitui em 

elemento de interferencia positiva ou negativa no processo ensino-

aprendizagem. 



ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU LUIZ CARTAXO 

ROLIM 

REUNIAO PARA ESTUDO SOBRE O LIVRO DIDATICO 

DATA:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 14/07/95 

HORA: 15 :00 

LOCAL: ESCOLA MUN. DE 1° GRAU LUIZ CARTAXO 

ROLIM 

PARTICIPATES: DIRETORA, SUPERVISORS E 

PROFESSORAS 

OBJETIVOS: - REALIZAR UM ESTUDO COM AS 

PROFESSORAS SOBRE O LIVRO 

DIDATICO 

- DEBATER COM AS PROFESSORAS A 

FUNCAO DO LFVRO DIDATICO 

PAUTA 

I - ABERTURA 

II - DINzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AIM ICA 

III - EXPOSICAO ORAL 

IV - DEBATE 

V - AVALIACAO 

VI - ENCERRAMENTO 



TEXTO II 

A ESCOLA E O LIVRO DIDATICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sendo a escola uma instituicao voltada para a formacao do aluno, 

costumamos dizer que e ela a responsavel pela aprendizagem da crianca. 

Sendo assim, a escola como um veiculo de inculcacao ideologica, 

reproduz a sociedade de classes, servindo aos interesses da classe 

dominante, por apresentar esses interesses particulares como se fossem os 

de todos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r  

E na escola que tudo se da de forma organizada e planejada, pois 

elas reproduz os valores, as ideias, a cultura, o mundo da classe dominante 

como o unico mundo correto e possivel. Isto e reforcado atraves do livro 

didatico, como enfatiza FARIA (1994): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" ... O livro sistematiza a 

ideologia burguesa, amortiza o 

conflito realidade x discurso 

dizendo que o verdadeiro e o 

segundo. (...) Assim o livro 

didatico contribui para a 

reproducao da classe 

operdria." 

Desse modo, o livro didatico tem a funcao de reproduzir a 

ideologia dominante. Nisto, a escola como um dos aparelhos ideologicos do 

Estado, desempenha a funcao de inculcacao da ideologia dominante. Nos 

asseguramos em ALTHUSSER (1978) para aflrmar que: 



"A escola ensina saberes 

prdticos, mas em moldes que 

asseguram a sujeigao a 

ideologia dominante." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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. Isso muitas vezes impede que as 

criancas sobretudo, os filhos dos traballiadores adquiram, organizem e 

formulem a sua propria ideologia. 

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

proposito de continuar o processo de dominacao e exploracao sobre a classe 

proletariada. Isto se da por interraedio dos conteudos e ilustracoes que 

referem-se a ambientes e vivencias da crianca burguesa, distanciando-se da 

realidade da crianca carente, que tambem se utiliza do livro didatico. 

Outra questao em foco, e o direito atribuido ao professor de 

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

cotidiana o professor nao encontra respaldo para efetua-lo eflcazmente, 

segundo 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 pratica com a 

falta de condicoes concretas 

para exercer este direito..." 

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

condicoes em que sao escolhidos os livros didaticos para adocao nas " 



escolas. Ela e feita sem analise, sem reflexao so com o catalogo destribuido 

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

escolhendo pelo titulo ou por indicacao de terceiros. 

Nesse enfoque, surge algumas interrogacdes: Como o professor 

trabalha o livro didatico na sala de aula ? Os conteudos livrescos atendem as 

necessidades do educando ? Como e feita a escolha do livro didatico ? O 

professor e satisfeito com o conteudo dos livros escolhidos ? 

Diante dessas consideracoes, surgem algumas implicates acerca 

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

limitacoes no cerne do processo ensino-aprendizagem na realidade objetiva 

das nossas escolas. 



ESCOLA MUN. DE 1° GRAU LUIZ CARTAXO ROLIM 

REUNIAO PARA ESTUDO SOBRE O LIVRO DIDATICO 

DATA:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 21/07/95 

HORA: 15 :00 

LOCAL: ESCOLA MUN. DE 1° GRAU LUIZ CARTAXO 

ROLIM 

PARTICIPANTES: DIRETORA, SUPER VISORA E 

PROFESSORAS 

OBJETIVOS: - REFLETIR SOBRE OS CONTEUDOS 

APRESENTA DOS NO LIVRO 

DIDATICO 

- IDENTIFICAR AS VANTAGENS E 

DESVANTAGENS DA REGIONALIZACAO 

PAUTA 

I-ABERTURA 

II - TECNICA 

III - EXPOSICAO ORAL 

IV - LEITURA DO TEXTO 

V - ANALISE DOS LIVROS 

VI - DEBATE 

VII - AVALIACAO 

VIII - ENCERRAMENTO 



TEXTO III 

O LIVRO DIDATICO EM QUESTAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No estudo anterior vimos a escola e o livro didatico, dentro de uma 

visao mais geral. No estudo que se segue abordaremos a questao do livro 

didatico especificamente. 

Comumente se diz que os conteudos sao desvinculados da 

realidade, no entanto, eles tem uma realidade a cumprir, como enfatiza 

FARIA (1994): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O livro didatico nao e desligado 

da realidade, ele tem uma 

fungao a cumprir: reproduzir a 

ideologia dominante. A 

ideologia dominante tambem 

nao e desligada da realidade, 

ela tambem tem um papel e o 

cumpre... "(p. 71) 

Sendo assim, o livro continua reforcando o processo de dominacao 

e exploracao sobre a classe trabalhadora e como solucao para tal situacao, 

alguns pesquisadores dentre eles Belloni e Silva (1983), apontam a 

regionalizacao desse material, defendendo que so assim haveria condicoes 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 apresenta, ao reduzir a oportunidade 

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 

preponderantes do ponto de vista intelectual/cultural. 

Com isso alem de limitar a crianca a seu meio, impede que esta 

tenha oportunidade de ampliar seus conhecimento e de criar condicoes 

necessarias para toma-se cidadaos conscientes para a realidade na qual 

vivemos, o que pode ser constatado por FREITAG et alii (1993): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A limitagao da crianga a (...) 

sua comunidade a restringe a 

um umverso muito limitado, 

sendo necessario, dar, a essa 

crianga a oportunidade de ter 

acesso a lingua de cultura, 

com a qual se abrem seus 

horizontes para o mundo, alem 

das fronteiras de sua 

comunidade oufavela. "(p.34) 

Retratar somente as vivencias da crianga nua e crua, nao iria 

contribuir em nada para supera-la, ao contrario, iria sedimentar cada vez 

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

de tratar os conteudos numa perspectiva que busque meios de evitar a 

consolidacao do processo de marginalizacao e sua condicao de classe. 

Nesse enfoque, o professor se constitui no ponto critico da 

questao, por ser ele o mediador entre o conteudo do livro e a metodologia 

utilizada para trabalhar tais conteudos. 

Sabemos que os conteudos na sua grande maioria, omitem as 

dificuldade de uma sociedade de contradicoes, ou quando as apresentam e 

como se fossem caracteristicas naturais entre os homens. Podemos comprovar 

isso atraves do texto abaixo: 



O QUE E FELICIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (TITULO) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Conta-se que um ret, dono de imensas riquezas, 

caira um dia num grande estado de tristeza. Nem 

mesmo os medicos da corte conseguiram curar a 

doenca tdo estranha (...) Um dia chegou aos ouvidos 

do rei a noticia de que pelo pais circulava um sdbio, 

homem de profundos conhecimentos e que 

solucionava todos os problemas que Ihe conftassem. 

Apos vdrios meses de intensa procura, os emissdrios 

da corte localizaram o famoso sdbio e irouxeram-no 

ao rei. 

- Majestade, fui informado da sua enfermidade e 

aqui estou, para servi-lo - disse, gentilmente o sdbio. 

O rei contou-lhe de sua imensa tristeza e pediu-lhe 

ajuda. O sdbio pediu um prazo e retirou-se para um 

canto a fim de refletir sobre uma possivel solucao. 

Passados dias, ele foi ate o rei e aftrmou-lhe: -

Vossa majestade ficard bem novamente se usar 

durante ummes a camisa de um homem feliz. 

Mas nao era fdcil encontrar um homem feliz.Entre 

os homens ricos nao havia um so que nao tivessem 

problemas. Entre ospobres, pior ainda. (...) quando 

se teve noticia que num dos campos afastados vivia 

um homem feliz. Que amanhecia cantando e dormia 

sorrindo. Que os pdssaros, as flores enconiravam 

nele a sua morada, tal era o seu poder de transmitir 

vida e entusiasmo. sabia-se, ainda, que ele 

trabalhava o dia todo e que para encontrd-lo 

bastava ir ao campo de trigo. La encontraram o 

homem feliz, mas o homem era tdo pobre que nao 

tinha camisa. 

(TAVARES, Oneide S. e GORDO, Nivia.CN, 4a 

serie, p.42. IN DEIRO. 1981. p.127) 



Com isso pretende-se "impedir que as criancas pertencentes a 

uma sociedade capitalism questionem a posicao socio-economica 

privilegiada de uma minoria rica (5%), que mediante a concentracao de 

renda, esta provocando um maior agucamento das contradicoes sociais, da 

miseria da classe pobre, dominada e explorada do pais". (DEIRO, 1981. 

p. 128) 

Por outo lado o livro torna-se necessario por ser o unico elo que 

algumas criangas tem com a escrita, em escolas que nao ha acesso a nenhum 

outro material didatico. Conforme sahenta CARVALHO (s/d): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O livro didatico e um mediador 

necessario por corporificar a 

forma escrita nas escolas da rede 

publica, nas escolas da periferia 

e do interior, onde nao tem 

sequer jornal ou revista. "(p. 7) 

Assim o livro adquire especial importancia por ser o unico 

recurso com o qual a crianca tem acesso. 


