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Neste trabalho consideramos, a partir do ponto de vista dos professores do segundo grau,
a questão do uso dos livros didáticos em sala de aula. Levando em conta as funções do
livro, bem como a linguagem subjacente, estabelecemos uma definição para o livro didático
e analisamos dez questões, por nós formuladas, tecendo algumas considerações com o objetivo
de solucioná-las.
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In this work we consider the question about the use of textbooks from the point of view of
high school teachers. Taking in account the uses of the textbooks, as well as the underlying
language, we establish a definition for the textbook and analyze ten questions, formulated
by us, about the use of textbooks taking some considerations with the objective to solve
them.
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I. INTRODUÇÃO

A Educação, como estabelecido em Pereira
e Foracchi [1], deve ser considerada como um
fenômeno social, não sendo para a sociedade
senão o meio pelo qual ela prepara, no ı́ntimo
dos seres, as condições essenciais da própria e-
xistência, ou seja, ela cria no indiv́ıduo um ser
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novo, um ser social.

Nesse sentido, podemos afirmar que ao uti-
lizar a educação como um meio de socializar os
seres individuais, a sociedade também a con-
sidera como um processo de controle social [1].

Assim, o ato de educar pressupõe uma ação
rećıproca entre educador e educando, uma in-
teração. O que implica na existência, entre as
partes, de uma ligação, uma passagem, uma
convivência, i.e., uma comunicação entre edu-
cador e educando. Nesse trabalho pretendemos
examinar esse fato, a comunicação entre edu-
cador e educando, em particular, o aspecto da
utilização da comunicação pelos professores, no
que tange ao uso do livro didático.

Não é desconhecida a relação existente entre
comunicação e educação. Como assevera Paulo
Freire, “a educação é comunicação, é diálogo,
na medida em que não é a transferência de
saber, mas um encontro de sujeitos interlocu-

68



Sitientibus Série Ciências Fı́sicas 02: 68-84 (2006) O Uso do Livro Didático na visão ...

tores que buscam a significação dos significa-
dos” [2].

Assumiremos alguns pressupostos para em-
basar a nossa análise que pautar-se-á (i) na
compreensão de uma visão clara e global dos
recursos utilizados na comunicação (por exem-
plo, o livro didático, o v́ıdeo, a televisão, dentre
outros) e (ii) na utilização dos meios de comu-
nicação para a formação do ser social, cŕıtico e
atuante. São eles:

• No que tange à natureza da atividade
de ensino, assumiremos que ela é indis-
sociável das atividades de pesquisa e ex-
tensão, pois, consideramos que uma ins-
tituição educacional (seja ela creche, 1o,
2o ou 3o graus) deve estar fundada nos
pilares do ensino, da pesquisa e da ex-
tensão, desenvolvidos integradamente;

• No que tange à concepção de ensino-
aprendizagem, assumiremos as peda-
gogias relacional e de ação cultural, em
harmonia com as teorias epistemológicas
construtivista e dialógica, pois, con-
sideramos que a interação educador-
educando não pode ser autoritária [3],
que o processo de ensino-aprendizagem
não deve se esgotar na transmissão do
saber, como um caminho, e na avaliação
da aprendizagem, como o caminho da
volta;

• Por educação relacional-construtivista
entendemos aquela [4] que é considerada
como um processo de socialização no sen-
tido de se criar condições de cooperação,
ou seja, a educação relacional é vista
como forma de promover o processo de
interação, bem como as relações de re-
ciprocidade;

• Por educação cultural-dialógica ou
emancipatória entendemos aquela [4–6]
que é considerada como um ato poĺıtico
e como um produto histórico no sentido
de criar condições de libertação, ou
seja, a educação emancipatória “é vista
como forma de promover o processo de
conscientização” [5].

Esses aspectos nos servem de égide para
a nossa análise do problema do uso do livro
didático na sala de aula, livro didático que, de
acordo com Luckesi,

“é um meio de comunicação,
através do qual o aluno recebe
a mensagem escolar” [7],

e cujo papel social, para Escarpit,

“não é mais que o reflexo da so-
ciedade em que se desenvolve”
[8].

Assim, nesse trabalho, pretendemos fazer
um estudo, a partir de nossa experiência do dia-
a-dia da sala de aula, sobre a utilização do livro
didático pelos professores do segundo grau.

Frisemos que o livro didático, ao ńıvel
do 2o grau, é tema inserido em vasta bibli-
ografia [8–17], contudo, nesses estudos os pro-
fessores desse ńıvel de ensino não estão pre-
sentes como pesquisadores/autores de tais in-
vestigações. Eles comparecem, em geral, como
objeto de tais estudos, não sendo, portanto, su-
jeitos participantes que produzem conhecimen-
tos a partir do dia-a-dia na sala de aula, as-
sumindo que as atividades de ensino, pesquisa
e extensão são pilares de qualquer instituição
educacional.

Sublinhemos, ainda, que o problema do livro
didático é um tema atual de pesquisa e que
várias questões são levantadas [8–17], em par-
ticular, aqueles que se situam ao ńıvel de 1o

grau, apresentam vários problemas, nomeada-
mente [14]: (i) apresentam distorções e até er-
ros de informações, bem como conceituais; (ii)
sugerem uma inocência de seus leitores; (iii)
acrescentam textos desconexos do espaço e do
tempo dos seus leitores; (iv) incitam ao precon-
ceito; e (v) apresentam uma visão maniquéısta
da realidade.

Como revela a nossa própria experiência, no
dia-a-dia da sala de aula, em nossa instituição
educacional do segundo grau, tais problemas,
aludidos no parágrafo anterior, não são exclu-
sivos do 1o grau. As nossas motivações, por-
tanto, nesse trabalho, dentre outras, são: (i)
como equacionar tais problemas no nosso ńıvel
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de ensino, quando convivemos com profissiona-
is desmotivados e preocupados unicamente em
reproduzir as mensagens que estão veiculadas
nos livros didáticos? e (ii) sendo os professores
formados nas universidades, como estas podem
enfrentar esses problemas, particularmente em
termos de seus curŕıculos?

II. COMO DEFINIMOS O LIVRO
DIDÁTICO

Para estabelecermos uma definição sobre o
livro didático e que servirá de base para anali-
sarmos as questões sobre o seu uso, nos anco-
raremos em mais dois pressupostos: um rela-
cionado com as funções do livro, e o outro re-
lativo a sua linguagem.

A Fundação Biblioteca Nacional estabelece
que o livro, basicamente, tem três funções [18]:

• o livro objeto - quando o consideramos
um investimento, um elemento de deco-
ração ou um śımbolo de status;

• o livro funcional - quando é utilizado
para a prática a que se destina; e

• o livro literário - quando proporciona o
diálogo entre o autor e o leitor.

Além disso, estabelece Robert Escarpit [8]:

a função do livro permanecerá,
como sempre foi, isto é, a
possibilidade de ter à mão
uma máquina que contém
informação, mas que, ao
mesmo tempo, tem o mérito
de poder ser interrogada livre-
mente por quem quiser. De
duas maneiras: uma pode
ser puramente informativa
(...), [e a outra] a melhor e
mais verdadeira (...) será a
literária [8].

Nesse sentido, sob o ponto de vista de suas
funções assumiremos, nesse trabalho, que o
livro didático apresentará as seguintes funções:

1) como objeto, quando fica guardado na
estante servindo como enfeite;

2) como funcional, quando é utilizado pelo
professor e pelo aluno, possibilitando um
aproveitamento informativo [8]; e,

3) como literário, quando possibilita uma
utilização projetiva na qual as men-
sagens invadem o leitor “que responde
a esses est́ımulos escrevendo na sua
cabeça, no seu coração, o livro que quiser
escrever” [8], refazendo-o.

Para o estabelecimento do segundo pressu-
posto, torna-se necessário algumas considera-
ções teóricas.

Inicialmente, convém salientar [19] que lin-
guagem é a capacidade comunicativa que têm
os seres humanos, usando qualquer sistema de
sinais significativos, de expressarem seus pen-
samentos, sentimentos e experiências.

Além disso, segundo Sapir [20], a linguagem
é uma faculdade imensamente antiga da espécie
humana e deve ter precedido os elementos mais
rudimentares da cultura material. A linguagem
é um elemento cultural de um povo. É, ao
mesmo tempo, condição essencial para que haja
cultura, todo fazer humano que pode ser trans-
mitido de geração a geração. A cultura é a
soma de todas as realizações do ser humano.

No aspecto da teoria da linguagem [19–21],
temos as seguintes considerações:

• no tocante às funções, tem-se três. São
elas, a expressiva ou sintomática, a de
sinal, e a de descrição ou de repre-
sentação;

• em termos de comunicação, supõe-se um
emissor que codifica uma mensagem com
o objetivo de transmiti-la, por algum
canal, a um receptor que, inversamente,
realiza uma operação de decodificação;

• em termos de comunicação lingǘıstica,
Jacobson [19, 21] estabelece os seguintes
elementos, agrupados respectivamente
nas três classes de funções da linguagem:
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(i) o destinador ou remetente; (ii) o con-
texto, a mensagem, o contato, o código;
e (iii) o destinatário;

• as funções da linguagem são ligadas com
os diferentes elementos da comunicação
lingǘıstica como segue:

(i) a função expressiva ou emotiva é
aquela centrada no destinador ou
remetente,

(ii) a função referencial (desdobra-
mento da função de sinal) é aquela
centrada no referente, no contexto,

(iii) a função poética (desdobramento
da função de sinal) é aquela cen-
trada na mensagem, evidenciando
o lado palpável dos signos,

(iv) a função fática (desdobramento da
função de sinal) é aquela centrada
no contato ou canal, verificando se
o circuito de comunicação funciona,

(v) a função metalingǘıstica (desdo-
bramento da função de sinal) é
aquela centrada no código, e,

(vi) a função conativa é aquela centrada
no destinatário;

• de acordo com Auroux et al. [21], as
formas mais ordinárias da comunicação
humana são a incompreensão e o mal-
entendido (a despeito do modelo de Ja-
cobson pressupor que a linguagem hu-
mana possua a estrutura de um código
e que existam mensagens preestabeleci-
das perfeitamente codificadas a priori).
Assim, a natureza da linguagem humana
não é redut́ıvel à natureza dos códigos,
pois a comunicação é contingente em
um contexto contingente, sendo um ele-
mento novo e, não, o conteúdo de um
código regido somente por mensagens
pre-estabelecidas;

• a parte mais essencial da linguagem hu-
mana é a sua natureza inferencial (não
demonstrativa, global, e possuidora de
acesso livre às informações na memória)
e, não, a sua estruturação em código;

• em termos de propriedades, a linguagem
humana apresenta as que seguem [21]:

I. dupla articulação - que é a possi-
bilidade de um signo lingǘıstico ser
decomposto de duas maneiras, ou
em sons elementares ou em sons
combinados,

II. marcação da subjetividade - que é a
propriedade da linguagem humana
ser falada por sujeitos localizados
aqui e agora (hic et nunc) que ex-
pressam um ponto de vista sobre o
conteúdo, sem exprimir necessari-
amente uma representatividade a
ele, e,

III. criatividade - que é a possibilidade
de surgir a novidade, ou seja, a ca-
pacidade do ser humano produzir e
compreender frases novas.

Nesse sentido, sob o ponto de vista da lin-
guagem, assumiremos nesse trabalho que o
livro didático apresentará as seguintes carac-
teŕısticas:

• apresenta um ńıvel de linguagem normal-
mente culto, mas obediente às normas
gramaticais, estando, assim, menos su-
jeito a variações;

• de acordo com Roman Jakobson [19], a
depender da intenção do autor, as men-
sagens serão organizadas de diferentes
formas, variando os tipos de frases, a es-
colha do vocabulário, etc;

• num texto podem coexistir diversas
funções, apesar da predominância de
uma delas, orientando a organização ver-
bal;

Sendo o livro didático um meio de comu-
nicação [7], onde o emissor é o seu autor,
o receptor é o educando, a mensagem é
o conteúdo transmitido, e o véıculo de co-
municação é o próprio livro e considerando
os pressupostos acima, bem como os da seção
anterior, podemos definir o livro didático da
seguinte forma:
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Um livro didático é aquele que deve ser fun-
cional, i.e., que sirva para algum objetivo es-
pećıfico pré-determinado, que possibilite uma
utilização literária, estimulando o leitor a re-
fazê-lo a partir da leitura, e cujas linguagens es-
colhidas melhor se adeqüem ao êxito de seu ob-
jetivo, observando também a natureza inferen-
cial da linguagem humana, levando em conta
os seguintes critérios:

(i) deve considerar os pré-requisitos;

(ii) deve ser rigoroso e claro em relação aos
conceitos utilizados;

(iii) deve utilizar os elementos culturais da
sociedade a que se destina.

III. QUESTÕES LEVANTADAS SOBRE
O USO DO LIVRO DIDÁTICO

As considerações sobre as funções do livro
e a linguagem subjacente, bem como os aspec-
tos teoréticos levantados na introdução, nos in-
dicam, de maneira irretorqúıvel, que, sendo o
livro didático uma produção do ser humano, ele
é um produto não neutro, estando sujeito às
limitações filosóficas, ideológicas e culturais de
seus autores. Sua escolha, conseqüentemente,
deve ser cuidadosa: é necessário por parte do
educador, selecionar criteriosa e criticamente o
livro didático a ser adotado, prevalecendo, na
escolha, a qualidade e a utilidade, tendo como
objetivo adequá-lo ao contexto sócio-econômico
e cultural do educando, procurando obter um
rendimento máximo posśıvel do aprendizado.

Esses aspectos e a nossa vivência no dia-
a-dia da sala de aula, nos possibilitaram le-
vantar as seguintes 10 questões acerca do livro
didático:

1. a formação dos professores versus o pro-
blema da utilização do livro didático;

2. a necessidade de uma definição do sig-
nificado do livro didático pelo professor,
com o objetivo de entender a sua função;

3. a transformação do professor em leitor;

4. os critérios utilizados na adoção do livro
didático;

5. a adoção do livro didático como fonte
única e verdadeira;

6. a falta de indicações bibliográficas,
destacando o trabalho com os livros
paradidáticos;

7. a não adoção de qualquer livro didático;

8. a produção maciça de livros didáticos
descartáveis;

9. a escola viabilizando a leitura ainda que
não exista uma poĺıtica nacional efetiva;
e,

10. o fracasso da escola e a crise da leitura
intimamente interligados.

Analisemos, de maneira sucinta, essas
questões. Para um aprofundamento maior de
nossas considerações, remetemos o leitor ao ar-
tigo “Considerações Gerais Sobre o Uso dos
Livros Didáticos a partir da Experiência de
Professres em Sala de Aula no Nı́vel Médio”
[22].

No que se refere à 1a questão, três pontos
foram levantados: (i) seleção e organização de
conteúdos, (ii) formação dos professores, (iii)
professores já formados.

No aspecto da seleção e organização, sabe-
mos que o livro didático é um meio no qual
os conteúdos estão ordenados. Assim, cabe ao
professor que transmite esse saber, utilizá-lo:

como um material exclusivamente
auxiliar do seu processo de en-
sino, assumindo uma posição
cŕıtica frente aos conteúdos
ali expostos, despertando nos
seus alunos o senso cŕıtico
necessário para se ler alguma
coisa. (...). O livro será o au-
xiliar do professor no processo
de ensino e o auxiliar do aluno
no processo de aprendizagem
[7].
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Observemos que, para o professor cumprir
essa tarefa de organização e seleção dos
conteúdos, bem como da sua estruturação, é
necessário que esteja preparado para tal fim, e
isso ocorre durante a sua formação, contudo,
como assevera Pura Martins,

o que se presencia no ńıvel da
literatura da área, bem como
dos programas da disciplina
didática, é a ausência de um
tratamento mais orgânico da
questão do conteúdo, especi-
ficando o ideário pedagógico,
os pressupostos subjacentes às
diferentes formas de seleção e
organização de conteúdos [23].

No aspecto da formação de professores, de-
veria ser feito um trabalho a fim de capacitá-lo
a preparar um planejamento cŕıtico para que
ele, depois de formado, não se limite única e
exclusivamente àquele do livro didático.

Um ponto importante, relacionado ainda à
formação, é o fato de que os professores não
conseguem estimular a leitura dos seus alunos,
pois “a maioria (...) está desorientada, sabe
que há hoje uma produção significativa de livros
(...), que muitas obras chegam às suas esco-
las, mas não sabe o que fazer com elas” [24].
Observe que esse aspecto está relacionado à
formação, em momentos anteriores à etapa uni-
versitária, na medida em que, em geral,

os cursos de literatura infantil, que
tiveram, limitaram-se a levan-
tar a história, os conceitos e
as funções do gênero, sem ne-
nhum contato verdadeiramente
com o livro de história ou com
poemas infantis [24].

O que coaduna com a observação de Robert
Escarpit, sobre a questão da leitura na infância,
quando assevera:

parece indiscut́ıvel, e creio firme-
mente que assim o é, que todos
que, durante a sua infância,

tiveram à sua disposição livros
ilustrados, quando adultos
tornaram-se leitores mais
sólidos e persistentes do que
aqueles que não os tiveram [8].

No que tange ao último aspecto dessa
questão, os professores já formados, acredita-
mos que periodicamente deveria haver uma a-
tualização para esses professores; que deveria
haver uma redução da carga horária em sala
de aula para o professor dispor de tempo, na
sua escola, e assim participar de atividades
de pesquisa; que as escolas deveriam realizar
seminários internos; e que deveria haver um in-
tercâmbio destas escolas com as universidades,
i.e., as escolas deveriam participar de ativi-
dades de extensão.

Para a análise da 2a questão, os pontos le-
vantados estão intimamente relacionados com
o estudo da segunda seção deste trabalho: (i) a
conscientização do significado de livro didático,
(ii) a formação dos professores, (iii) a im-
portância da produção de textos.

Acreditamos que, sendo o livro didático
um auxiliar do professor no processo ensino-
aprendizagem, este devia ter clara consciência
do seu significado. Todo professor deveria, do
ponto de vista pessoal/acadêmico, estabelecer
uma definição do significado de livro didático,
com o objetivo de entender a sua função, para
depois disso iniciar a sua tarefa de educador.
Obviamente, devido à dinâmica da procura
do saber, essa definição seria, somente, um
parâmetro inicial que o professor melhoraria
durante a sua vida acadêmica, buscando a ple-
nitude dela.

Novamente observamos, também aqui, que
a boa formação do professor é condição sine
qua non para que essa compreensão do con-
ceito de livro didático ocorra. Nesse sentido, os
cursos de formação de professores devem criar
condições, em seus curŕıculos, que viabilizem
não só a leitura cŕıtica de textos, mas funda-
mentalmente, a produção deles, além de uma
compreensão do papel da leitura do ponto de
vista do discurso e da linguagem.

No aspecto da produção de textos, por parte
dos professores, a sua importância esta assen-
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tada no próprio significado que a escrita tem
como linguagem [21]. Assim, se justifica a ne-
cessidade de viabilização da produção de textos
(a escrita) nos cursos de formação de profes-
sores, como aludido mais acima.

Na abordagem da 3a questão, foram levan-
tados os seguintes pontos: (i) como a leitura
é considerada no páıs; (ii) quais os determi-
nantes do afastamento das pessoas, em relação
aos livros; (iii) o papel da escola no estimulo à
leitura; (iv) a questão curricular dos cursos de
magistério e das licenciaturas.

Como Drewnick coloca,

o brasileiro, digam o que quiserem,
não costuma ter muita intimi-
dade com os livros. Conhece
meia dúzia no 1o grau, uma
dúzia no 2o e, quando consuma
a proeza de cursar uma facul-
dade, acaba tomando contato
com mais uma dúzia e meia -
se for obrigado a isso [9].

O que, em geral, leva a que um leitor seja visto
por um não leitor como uma pessoa “muito es-
quisita” [9].

Segundo Elias José,

sabemos que o gosto pela leitura
começa cedo, em casa, antes
mesmo do processo de alfabe-
tização. (...). Infelizmente, a
sociedade não cumpre o seu pa-
pel de estimuladora da leitura,
não cria bibliotecas para as
crianças. A famı́lia prefere
os brinquedos apenas, achando
sempre caro ou não se impor-
tando mesmo com o livro [24].

Yunes [17], estabelece que existem vários
determinantes de afastamento das pessoas em
relação aos livros e à leitura. Tais determi-
nantes passam:

a) pela iniciação eqúıvoca;

b) pela posição dos livros na escala de valo-
res da tradição cultural;

c) pela falta de acesso ao material impresso;

d) pelo papel que os livros desempenham no
sistema educacional.

Devido a essa visão da leitura, pela so-
ciedade brasileira, o que faz com que tenhamos
um número pequeno de bibliotecas públicas
e livrarias em relação ao tamanho continen-
tal do páıs, a escola, como coloca Elias José
[16], termina sendo, para uma grande parcela
da população, o primeiro local onde acontece
o contato com o livro. Sendo assim, a im-
portância da escola, no est́ımulo à leitura, au-
menta grandemente.

No entanto, a escola carrega as limitações
da própria sociedade. Nesse sentido, a própria
escola não consegue cumprir o seu papel de esti-
muladora da leitura satisfatoriamente, de onde
se infere que os professores, quando alfabetiza-
dos e, posteriormente, quando educandos, não
são devidamente estimulados à leitura [11] e,
por isso, não conseguirão, no ato do processo
de ensino-aprendizagem, criar bons leitores.

Esse ciclo só poderá ser quebrado se, na
universidade, conseguirmos introduzir, nos cur-
sos de magistério e das licenciaturas, um senti-
mento de valorização da leitura e da produção
de texto, como já frisado na análise da segunda
questão, para ser criada a expectativa de trans-
formar os professores em leitores. Além disso,
para os professores já formados, uma solução
é a reversão de “toda a metodologia da difusão
da leitura na escola” [17].

Na abordagem de 4a questão, a nossa ex-
periência, no conv́ıvio de nossa instituição edu-
cacional, possibilitou levantar os seguintes pon-
tos: (i) o professor escolhe o livro para atender
as suas própria falhas; (ii) o conhecimento es-
pećıfico do professor.

Vemos que o primeiro ponto é um reflexo da
1a questão, já abordada, acerca da formação
dos professores, só que agora, do ponto de
vista do conhecimento espećıfico da matéria (ou
conteúdo) a ser ministrado. O que mostra a
ı́ntima relação dos dois ponto levantados.

Em linhas gerais, segundo Sant’anna e
Menegolla, compete ao professor “saber es-
colher o livro didático para os alunos, que
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estão inseridos numa realidade social, poĺıtica
e econômica” [25]. Além disso:

• o livro deve ser selecionado criteriosa-
mente, mantendo sempre sobre ele uma
posição cŕıtica, não só em relação ao co-
nhecimento espećıfico, mas também em
relação à carga ideológica que subjaz a
todos os livros;

• o professor deve escolher um livro que fa-
cilite o processo de ensino-aprendizagem,

– considerando a clareza,

– o rigor das definições e conceitos,

– a estruturação do conteúdo,

– a apresentação do conteúdo,

– a linguagem do conteúdo;

• a escolha deve estar em consonância com
os aspectos funcionais e literários aludi-
dos na definição estabelecida; e,

• na medida do posśıvel, deve considerar o
custo.

A análise da 5a questão, também, revela
uma grande limitação dos professores, no que
se refere à sua formação espećıfica e, também,
à sua formação pedagógica.

Em relação à formação especifica, escolhem
os livros através dos quais eles conseguem
aprender melhor o conteúdo; em relação à
formação pedagógica, não consideram que estes
são carregados de pensamento ideológico e que,

portanto, há uma distinção dos
conteúdos de ensino para dife-
rentes grupos sociais: para uns
(...) reforçam os privilégios,
para outros fortalecem os
esṕıritos de submissão e con-
formismo [26], escamoteando
aspectos da realidade.

Ao adotar o livro didático como fonte única
e verdadeira, além dessas questões apontadas,
o autor do livro assumirá “o papel de emis-
sor principal do conteúdo escolar e o profes-
sor, por tabela, [assumirá] aquela mensagem

como sua” [7]; ademais, o livro didático deixará
de ser um véıculo complementar que auxilia
o processo ensino-aprendizagem, passando a
ser o véıculo principal desse processo. Da
análise da 4a questão, podemos concluir que o
livro didático, sendo um meio de comunicação,
deve ser utilizado para auxiliar a escolha dos
conteúdos a serem ministrados e auxiliar a ela-
boração do plano de ensino e de aulas. Para
isso, é necessário, por parte do professor, o
domı́nio seguro da matéria e bastante sensibi-
lidade cŕıtica dela.

Na análise da 6a questão foram levantados
os pontos: (i) formação dos professores; (ii) uti-
lização de vários livros; (iii) elaboração de ma-
terial didático; (iv) utilização de livros para-
didáticos.

O ponto da formação espećıfica relaciona-
se com o fato de que, ao não indicar uma
bibliografia, os professores evitam os alunos
‘indesejados’ que levantam questões mais pro-
fundas acerca do tema tratado. A nossa ex-
periência, constatada no dia-a-dia da sala de
aula, ao ministrar as aulas das disciplinas de
F́ısica, História, Geografia e Português, nos
revela que os professores devem adotar vários
livros didáticos, inclusive paradidáticos, e de-
vem deixar os seus estudantes livres para a es-
colha daquele livro que melhor se identifique.

Dessa forma, vemos que os pontos levanta-
dos nessa questão estão relacionados. Senão
vejamos: no ińıcio do ano letivo, os profes-
sores devem discutir com os estudantes uma
extensa bibliografia, considerando as vantagens
e desvantagens de cada um dos livros (o que
implica em um bom domı́nio do conteúdo es-
pećıfico) e deixar livre a escolha por parte de-
les. Isso implica que os professores devem criar
o hábito de preparar o seu próprio material
(notas de aula) para garantir uma fluidez e
homogeneidade, bem como uma harmonia dos
conteúdos apresentados em sala de aula (e que,
de certa forma, não apresentariam essas ca-
racteŕısticas a partir dos distintos livros suge-
ridos), explicitando o seu discurso, sua men-
sagem, utilizando os livros adotados como auxi-
liares, como véıculo complementar, no processo
de ensino-aprendizagem.

Nesse sentido, nessa bibliografia apresen-
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tada, devem ser listados, também, os livros
paradidáticos, considerando o fato de que
tais livros auxiliarão na leitura que é uma
ferramenta importante na compreensão dos
conteúdos tratados em sala de aula. Ademais,
como comprovamos em nossa experiência em
sala de aula, os livros paradidáticos são de fácil
manuseio; apresentam baixo custo para a sua
aquisição; trazem informações e fatos curiosos
que instigam a curiosidade, auxiliando tanto o
professor, quanto o aluno; em geral, apresen-
tam uma abordagem mais ampla, permitindo
correlacionar o conteúdo a ser trabalhado em
sala de aula com assuntos de outras disciplinas;
e servem como uma fonte de leitura estimulante
para os alunos; dentre outras caracteŕısticas.

No que concerne à análise da 7a questão, a
não adoção de qualquer livro didático por parte
do professor está fora de discussão devido às
considerações que estabelecemos na análise da
6a questão, pois concordando com Luckesi,

o livro didático, de forma al-
guma, deve ser instrumento
descartável no processo ensino-
aprendizagem. Ele é um
instrumento importante, desde
que tem a possibilidade de re-
gistrar e manter registrada,
com fidelidade e permanência,
a mensagem. (...). Através do
livro, o educando terá a possi-
bilidade de se reportar, quan-
tas vezes quiser, ou necessitar
ao conteúdo ensinado na sala
de aula [7].

As conseqüências da não adoção do livro
didático, entre outras, podem ser:

1. a falta de um referencial para o estu-
dante;

2. a limitação do conhecimento do estu-
dante às apostilas (notas de aula) ou ao
conteúdo do professor; e,

3. o perigo na transmissão de conceitos que
podem conter incorreções (apesar de que
tais incorreções podem estar presentes

nos próprios livros didáticos, como foi
frisado na introdução).

No que se refere à 8a questão, o primeiro
ponto a observar relaciona-se com a questão da
produção maciça de livros como fonte de lu-
cro [12] pelas indústrias do livro. Esse fato,
que é um reflexo da ideologia capitalista inte-
ressada sempre em maiores lucros, revela que,
em nossa sociedade, o livro didático está se
transformando, de um meio para a educação
dos indiv́ıduos dessa sociedade, em um pro-
duto qualquer de seu bem de consumo. Isso
pode facilmente ser comprovado ao lermos os
jornais, os quais veiculam que “a indústria do
livro didático no Brasil vai de vento em popa,
com lucros exorbitantes para os que a explo-
ram em detrimento da educação” [16]. Em
conseqüência disso, todo ano, são produzidos
centenas de novos t́ıtulos, eventualmente, com
autores não confiáveis.

Esse é um aspecto que está relacionado com
poĺıticas públicas, que é o segundo ponto a ser
observado na análise dessa questão:

se houvesse um disciplinamento
por parte do Ministério da
Educação, impedindo que a
cada ano centenas de novos
t́ıtulos fossem elaborados, evi-
dentemente as despesas [fami-
liares] com a compra de ma-
terial didático seriam signi-
ficativamente menores no ano
seguinte. Assim, eles pode-
riam passar de irmão para
irmão, numa mesma famı́lia.
Poderiam, ainda, ser doados a
estudantes carentes, principal-
mente de escolas mantidas por
instituições filantrópicas [16].

Em geral, muitas dessas novas edições
contêm somente modificações da apresentação
dos conteúdos, do ponto de vista editorial,
como pode ser observado quando manuseamos
os exemplares e comparamos com edições ante-
riores. Não é desconhecido que
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não há razões que justifiquem
o lançamento, anualmente,
de centenas de novos livros
didáticos para todas as disci-
plinas, embora, na verdade,
seu conteúdo seja idêntico, até
porque não há como inventar
teorias na matemática, na
f́ısica, etc. Estudos de ĺınguas,
por exemplo, independem
da mudança freqüente de
compêndios [16].

Um terceiro ponto a ser considerado,
e que está relacionado com os outros dois
pontos aludidos, refere-se à distribuição
de livros didáticos pelas grandes edi-
toras/distribuidoras. Como verificamos,
no ińıcio de cada ano letivo, grandes edi-
toras/distribuidoras, invariavelmente, enviam
exemplares para as escolas as quais dis-
tribuem entre os professores, o que acaba
levando à adoção de livros didáticos sem a
necessária análise pedagógica e cient́ıfica de
seus conteúdos. A partir da experiência, por
nós vivenciada, acreditamos que a liberdade
de escolha por parte do estudante, de seu livro
didático, depois da discussão mencionada na
análise da 6a questão, no ińıcio do ano letivo,
seria uma forma de minimizar esse problema.

Os pontos levantados na análise da 9a

questão foram os seguintes: (i) a escola como o
local de primeiro contato com a leitura; (ii) a
escola falha na tarefa de propiciar a leitura; (iii)
inexistência de poĺıticas públicas de leitura;
(iv) a leitura como um ato cultural.

Como foi estabelecido na 3a questão, a es-
cola termina sendo o local onde a criança tem
o primeiro contato com o livro, no entanto,
devido às condições das suas bibliotecas e à
formação de seus professores, tais instituições
educacionais, também, falham na tarefa de in-
troduzir as crianças no mundo da leitura.

Esse é um problema que se torna mais agudo
devido à ineficácia de uma poĺıtica nacional de
leitura, como alerta Yunes:

uma rápida avaliação da ação
do Estado na promoção da

leitura, nos últimos cinqüenta
anos, revela sua falta de de-
cisão poĺıtica, suas estratégias
frouxas, a intermitência e su-
perficialidade dos programas.
Boas intenções não bastam.
Como também não resolvem
campanhas de alfabetização,
erro reincidente de projetos
salvacionistas [17].

Não é desconhecida a importância dos pro-
fessores na formação do ato de leitura [10], seja
na infância, seja no 1o ou 2o graus. Sabemos,
também, que não podemos obrigar os nossos
educandos à leitura, impondo livros, sejam eles
literários e/ou didáticos. Ademais, sabemos da
importância que as bibliotecas das escolas têm
para despertar o hábito pela leitura nos seus
alunos. Como, então, fazer com que a escola
viabilize a leitura, se ela, na realidade, ao a-
presentar esses problemas (condições precárias
das bibliotecas e professores com formação
deficitária), [17] tem se interposto entre o edu-
cando e a obra a ser lida, como um obstáculo?
Além disso, como fazer com que a leitura não
seja um mero hábito e passe a ser um ato cul-
tural?

Vários são os fatores que levam as escolas
a dificultar o ato de ensinar; além dos citados
acima, a organização da escola é dos mais pre-
ponderantes.

Normalmente, ela não respeita
as caracteŕısticas individuais
das crianças, considerando-
as como sendo todas perfeita-
mente idênticas (...), todas
têm o mesmo ńıvel de conheci-
mento, as mesmas habilidades,
os mesmos interesses e mo-
tivos, o mesmo ritmo de apren-
dizagem [25],

ou seja, não leva em conta as caracteŕısticas
psicológicas das crianças, em desacordo com a
literatura especializada [27].

Os fatores aludidos estão, estritamente, li-
gados com a dificuldade da escola no ato de
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ensinar, viabilizando a leitura. Todavia, criar
o hábito de leitura, somente, não é a solução,
pois:

a leitura, tal como é conduzida
hoje, substitui uma experiência
que não pode ser vivida e isso
não é suficiente. Por não ter
acesso ao mundo cultural mais
amplo, a criança não faz a
confrontação do que lê com a
sua própria realidade. Entre
o livro, o universo cultural em
que ele é produzido e a reali-
dade da criança não há nada.
Ela não tem elementos para a
critica [15].

A leitura tem que ser um ato cultural,
ou seja, a leitura tem que inquietar o leitor,
fazê-lo pensar, sentir e reelaborar; enfim, a
leitura, enquanto um ato cultural, está inti-
mamente ligada ao modo de produção do co-
nhecimento humano, o qual se caracteriza por
uma permanente interação entre pensar, sen-
tir e fazer: quando lemos devemos pensar nas
informações extráıdas dos textos, compará-las
com o nosso universo cultural, sentindo essa
confrontação, e então reelaborar o nosso pen-
samento (fazer).

Para superar as dificuldades da escola no
ato de ensinar e, assim, propiciar a leitura en-
quanto um ato cultural, ela tem que assumir
de vez a atividade de extensão, como um de
seus pilares fundamentais, e sair do seu limite
f́ısico, atravessar os muros e trazer a sociedade
para dentro dela; dessa forma, a convivência
no espaço urbano, hoje vetada para os educan-
dos, seria superada e o pensar, sentir, fazer,
necessários ao ato da leitura, seriam estabele-
cidos.

Por fim, mas não menos importante, na
análise da 10a questão, os pontos levantados
foram os seguintes: (i) atividades de pesquisa
extensão não cultivadas; (ii) atividade de en-
sino estática; (iii) poĺıtica democrática efetiva
de ensino e de comunicação inexistentes.

A partir de nossa experiência, na sala de
aula, podemos concluir que o fracasso da escola

[28] está ligado, em linhas gerais, ao fato das es-
colas não assumirem as atividades de pesquisa
e extensão, o que leva os professores, mal for-
mados, a restringirem-se na transmissão de um
saber já estabelecido, estático, não abrindo
perspectiva para a produção de novos conhe-
cimentos; e os alunos, filhos de uma sociedade
avessa à leitura, a aceitarem esse saber esta-
belecido sem resolverem os seus verdadeiros
problemas sociais e culturais.

Esses fatos são conseqüências da escassez de
uma poĺıtica democrática efetiva de ensino e de
comunicação [17, 29–33], o que não deve im-
pedir tentativas particulares, em seus pequenos
universos, de resolução de problemas que es-
tiverem ao seu alcance.

Quando colocamos a necessidade de que as
atividades de ensino, pesquisa e extensão sejam
cultivadas, de forma indissociáveis nas escolas,
como uma forma de enfrentar o problema alu-
dido, da relação entre o fracasso da escola e
a crise da leitura, está em nossa mente, não
só o significado da natureza de uma instituição
educacional que lida com o conhecimento hu-
mano, mas a concepção de educação e ensino-
aprendizagem que assumimos.

Defendemos a tese de que uma Instituição
Educacional, de qualquer ńıvel, é aquela cu-
jos pilares são as atividades de ensino, pesquisa
e extensão, e que estas obedecem ao prinćıpio
da indissociabilidade, sendo que as suas estru-
turas acadêmica e administrativa devem estar
relacionadas com o cultivo de tais atividades
acadêmicas.

Acreditamos que a atividade de ensino, em
uma escola, deve ser entendida como um pro-
cesso relacional e de ação cultural, assentado
no pressuposto epistemológico construtivista e
dialógico [4, 5], na direção [34] da formação ou
modificação da conduta humana, configurando-
se, assim, como um processo de duas vias: o
processo de ensino-aprendizagem, onde os dois
atores, o professor e o estudante, interagem na
busca de seus objetivos.

A prática dessa atividade, do ponto de
vista do professor, significa a convivência com
o outro (o estudante), para tentar entendê-
lo psicológica e socialmente, respeitando as
suas virtudes e ajudando a superar as suas la-
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cunas (entendidas como “compreensão mágica
ou ingênua da realidade” [35]), “propiciando
condições onde possam se estabelecer reciproci-
dade intelectual e cooperação ao mesmo tempo
moral e racional” [4].

Como a nossa própria experiência nos tem
mostrado e sistematizando as considerações de
Berchem [36] e Demo [37], sobre a ação do pro-
fessor, para implementar a sua ação pedagógica
ele pensa, imagina, descobre, cria situações,
atinentes ao seu Campo do Saber, que propi-
ciarão não só o seu planejamento, preparação
de aulas, correção de trabalhos e provas, mas,
principalmente, propiciarão o bom entendi-
mento das explicações que serão argumentadas
em classe ou no atendimento e orientação extra
classe, no sentido de fazer com que o estudante
trabalhe com mão própria, elabore as suas
próprias questões, dedique-se ao seu objeto de
estudo, tenha objetividade, examine de forma
cŕıtica/refletida as situações que se apresen-
tam, busque sempre possibilidades contrárias,
seja autocŕıtico, tenha prudência na afirmação
definitiva, verifique sempre os limites e a va-
lidade das afirmações, escute as causas, tenha
autonomia intelectual, e tenha compreensão e
colaboração mental para compreender o ponto
de vista do outro.

Dessa forma, a articulação entre ensino,
pesquisa e extensão está presente no processo
formativo do estudante, pois, neste processo
estão inerentes o processo de produção do
conhecimento (pesquisa) e a relação com a
própria sociedade (extensão).

Complementando as ponderações sobre a
atividade de ensino, trazemos a lume as consi-
derações de Demo, sobre a natureza do conceito
de professor e a sua relação com a atividade de
pesquisa:

em termos de modernidade tec-
nológica e educativa - e no
fundo, na mais bela tradição
educativa - professor define-
se em primeiŕıssimo lugar
pela capacidade de produção
própria de conhecimento.
Como decorrência necessária,
deve ensinar. (...). Não

deve haver dicotomia entre
pesquisar e ensinar (...): quem
pesquisa, deve ensinar, quem
ensina, só o pode fazer, porque
pesquisa. (...). O mero ensino
não combina com o desafio
tecnológico, como, no fundo,
nunca combinou com educação
emancipatória [37].

O que está em consonância com a conside-
ração de Sant’Anna e Menegolla [25], sobre o
significado de ser mestre, pois, “o mestre não é
aquele que se limita a ensinar, mas aquele que
desperta consciências adormecidas, que ajuda
a abrir caminhos, que promove a ação desen-
cadeadora de liberdades” [25].

No aspecto da natureza do conceito de pro-
fessor e a sua relação com a atividade de ex-
tensão, reafirmamos as considerações feitas na
análise da nona questão, no que tange à garan-
tia de que a leitura se torne um ato cultural;
assim, não deve haver dissonância entre a ex-
tensão e o ensino. Além disso,

a formação poĺıtica do aluno
pode ser motivada também
por estratégias extŕınsecas ao
curŕıculo, como atividades
culturais, iniciativas sociais
(prestação de serviços à comu-
nidade), eventos comunitários,
etc. [37],

as quais o professor pode utilizar no processo
de ensino-aprendizagem do aluno, como ativi-
dades complementares, porém formativas.

No que tange à atividade de pesquisa acre-
ditamos, por um lado, que ela:

representa a estratégia própria de
produção cient́ıfica, seja na
descoberta de relações reais ob-
jetivas (são encontradas, não
criadas), seja na construção
de posturas dialéticas que va-
lorizam a história (...), [e por
outro, que ela é um] prinćıpio
educativo, a partir da questão
emancipatória [37].
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A pesquisa, então, é compreendida como
uma “atitude de vida, ou seja, estratégia básica
de auto-construção” [37].

Assim, em termos da importância da
pesquisa para a atividade de ensino, nos diz
Demo que:

o professor-pesquisador, [ao ser]
definido como alguém que
[sabe] produzir conhecimento
próprio, leva o aluno a fazer
o mesmo, mutatis mutandis.
[Portanto, a] função do pro-
fessor não é ‘dar aulas’, mas
fazer o aluno trabalhar com
mão própria, sob orientação
[37].

Ademais, acreditamos que a extensão deve
ser compreendida como o conjunto de atos
praticados pela escola no sentido de integrar-se
à sociedade, atendendo as finalidades básicas
do compromisso poĺıtico-social e da prática
acadêmica, ou seja, a extensão deve ser com-
preendida como [38]:

uma via de mão dupla, com
trânsito assegurado à comu-
nidade acadêmica que encon-
trará, na sociedade, a opor-
tunidade da elaboração da
práxis de um conhecimento
acadêmico; no retorno à [es-
cola], docentes e discentes
trarão um aprendizado que,
submetido à reflexão teórica,
será acrescido àquele conheci-
mento [39].

A extensão, dessa forma, constitui-se no ele-
mento articulador do ensino e da pesquisa (de-
senvolvidos a partir da escola) com a sociedade.

Vemos, então, que o fracasso da escola, a
despeito de sua causa estar vinculada macros-
copicamente com poĺıticas públicas, pode ser
enfrentado, no mundo microscópico das esco-
las, com atitudes propositivas de seus docentes,
por exemplo, no âmbito da tentativa da prática
das atividades docentes de ensino, pesquisa e

extensão de maneira indissociável. Pelo que ex-
pusemos na análise dessa questão, essa prática
pode possibilitar a emancipação, no sentido da
conscientização, dos agentes do processo edu-
cativo, os educadores e os educandos, fator
importante na superação do fracasso escolar.
Uma conscientização que poderá ter como con-
seqüência, por parte desses agentes, o interesse
pela busca do próprio conhecimento acumulado
pela humanidade, condição básica para desper-
tar a simpatia, o interesse, pela leitura.

Considerando a análise da questão 9 e a ne-
cessidade da leitura tornar-se um ato cultural,
nós vimos como a atividade de extensão pode
contribuir na solução desse problema a par-
tir da conscientização dos indiv́ıduos de sua
capacidade de produção do conhecimento. O
poder articulador da extensão, entre as ativi-
dades de ensino e pesquisa, já foi aludido, mais
acima, o que reforça a afirmativa do parágrafo
anterior.

Assim, da tentativa de superação do fra-
casso escolar, somos levados à possibilidade de
superação da crise da leitura.

Reciprocamente, considerando a assertiva
de Escarpit acerca da força da leitura dos
livros, no que tange às transformações soci-
ais, quando este pesquisador assevera que “na
França, durante o século XIX, o livro foi acer-
tadamente considerado como um instrumento
de luta social, de libertação do homem, de
libertação do trabalhador” [8], podemos dizer
que a leitura poderá ser um fator importante
no enfrentamento do próprio fracasso da es-
cola. Talvez, não de forma imediata, mas,
quem sabe a médio ou longo prazos. As-
sim, a atitude plena das atividades de en-
sino, pesquisa e extensão, pelo que expuse-
mos na análise dessa questão, poderá contribuir
na transformação dos agentes do processo e-
ducativo em leitores; quando considerarmos a
concepção da atividade de ensino por nós de-
fendida, contribuindo, dessa forma, na mini-
mização do fracasso escolar.

Assim, da tentativa de superação da crise
de leitura, somos levados à possibilidade de su-
peração do fracasso da escola.

A partir da análise dessas dez questões,
por nós levantadas, a respeito do uso do livro
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didático, podemos sistematizar as posśıveis al-
ternativas de solução propostas, segundo as
nossas perspectivas.

• No aspecto da formação dos professores,
como vimos, deveria existir um trata-
mento mais orgânico da questão dos
conteúdos que trabalhasse a sua seleção,
estruturação e planejamento cŕıtico. Nas
discussões desses pontos, seriam tratadas
também as questões relativas à leitura e
escrita, enquanto produção do conheci-
mento, visando estimular, não só os pro-
fessores em formação, mas os seus fu-
turos alunos para o ato da leitura;

• Em termos dos curŕıculos universitários,
isso poderia ser feito nas disciplinas de
“Didática” e “Variáveis Educacionais e
Pedagógicas do Ensino” (do ponto de
vista da discussão teórica desses temas),
e nas disciplinas “Instrumentação para o
Ensino”, “Metodologia para o Ensino” e
“Estágio Supervisionado” (do ponto de
vista da aplicação prática). Certamente,
o estabelecimento por parte dos profes-
sores, de uma definição do livro didático
seria possibilitado;

• No aspecto da formação geral dos pro-
fessores, a questão da natureza da ativi-
dade docente (nomeadamente, o desen-
volvimento indissociável das atividades
de ensino, pesquisa e extensão), deve-
ria ser trabalhada nas disciplinas univer-
sitárias para que, quando formados, os
professores agissem naturalmente como
produtores de conhecimento como, de
fato, são;

• No aspecto da formação de conteúdos
espećıficos de sua área de atuação,
os curŕıculos da licenciatura deveriam
tratar, em um grau mais aprofun-
dado, esses assuntos espećıficos. Em
outras palavras, no curŕıculo, além
das disciplinas do ciclo básico, referen-
tes aos conteúdos espećıficos, deveri-
am existir disciplinas que aprofundassem

tais conteúdos espećıficos em um ńıvel
avançado, profissionalizante;

• Em termos dos critérios para a escolha
do livro didático, a ser adotado em sala
de aula, os professores deveriam conside-
rar os seguintes aspectos:

– seleção criteriosa, com posição
cŕıtica (em relação ao conhecimen-
to espećıfico e à carga ideológica
subjacente),

– a realidade social, poĺıtica e
econômica dos alunos, e,

– considerar a facilitação do processo
de ensino aprendizagem (clareza,
rigor das definições e conceitos,
estruturação, apresentação e lin-
guagem do conteúdo);

• Defendemos, também, a adoção de vários
livros didáticos, com a liberdade para o
aluno escolher aquele que melhor se iden-
tifique. Os paradidáticos devem ser lis-
tados para que os alunos tenham opções
alternativas que os auxiliem na com-
preensão dos conteúdos tratados em sala
de aula.

IV. CONCLUSÃO

No presente trabalho analisamos um impor-
tante aspecto sobre o livro didático através de
dez questões (formuladas a partir de nossa ex-
periência em sala de aula): a sua utilização em
sala de aula.

Estabelecemos alguns pressupostos: (i) em
relação à concepção de educação, entendemos
que deve ser relacional, com o objetivo de pro-
mover o processo de interação e as relações de
reciprocidade, e deve ser emancipatória, com
o objetivo de propiciar o processo de cons-
cientização; (ii) em relação ao processo de
ensino-aprendizagem, entendemos que deve es-
tar assentado sobre a pedagogia relacional e
de ação cultural, embasadas pelas epistemolo-
gias construtivista e dialógica; (iii) em relação
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à atividade docente, entendemos que os profes-
sores, de qualquer instituição educacional, de-
vem praticar, de maneira indissociável, as ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão; e (iv) em
relação ao livro didático, entendemos que este
é um meio de comunicação.

A partir dáı, com o objetivo de propor
uma definição do livro didático, colocamos mais
dois pressupostos: um relativo às suas funções
e outro relativo às suas linguagens. Então,
levando em consideração a nossa vivência, no
dia-a-dia da sala de aula, levantamos as dez
questões acerca do livro didático, especifica-
mente em relação ao seu uso.

Da análise dessas questões, acerca do livro
didático, podemos concluir que uma forma de
tratar grande parte delas é possibilitando a
liberdade de escolha do livro-texto por parte
do estudante. Essa estratégia levará os profes-
sores a uma leitura de grande número de livros,
na sua área de conhecimento, o que acarretará
uma procura da superação de suas lacunas de
formação.

Além disso, para os profissionais em ativi-
dade, do ponto vista estrutural, é necessário o
corpo docente das escolas assumir as atividades
de pesquisa e extensão [40] e, para tal, é im-
portante a realização de seminários, com temas
espećıficos sobre esse assunto, que deverão ser
ministrados aos professores com o objetivo de
aperfeiçoamento, em busca da compreensão da
natureza das atividades de ensino, pesquisa e
extensão e da importância delas como pilares
de qualquer instituição educacional.

No que tange ao aspecto da formação dos
professores, nos cursos de licenciatura, as uni-
versidades devem adequar os seus curŕıculos,

principalmente, no tocante à visão de que as
atividades de ensino, pesquisa e extensão são
indissociáveis e formam os pilares das insti-
tuições educacionais, sejam elas creche, escola
de 1o e 2o graus ou universidade. Além disso,
no aspecto dos conteúdos gerias, as disciplinas
deveriam, também, tratar de questões relati-
vas à leitura e escrita, enquanto produção do
conhecimento, e no aspecto dos conteúdos es-
pećıficos, deveriam existir disciplinas que apro-
fundassem tais conteúdos em um ńıvel mais
avançado.

Com esse estudo, a nossa expectativa é con-
tribuir, ainda que ingenuamente, para a dis-
cussão sobre o livro didático, visando dar a
nossa parcela de ajuda nesse importante tema
do conhecimento humano, na busca de novos
rumos para a educação.
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Tarde, Salvador (1994).

[17] E. Yunes, Por uma Poĺıtica de Leitura. Nova
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