


Manuais escolares 
'a ponte e a porta' da vida e da cultura 

Clara Isabel Serrano 

SERRANO, Clara Isabel ut.fanuais escolares: 'a pome ea porra' da vida e da cultura." 
In: Estudos do Siculo XX. n.0 8 (2008), p. 247-259. 



Clara Isabel Serrano. Mestre em Hist6ria Contemporanea pela Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra. Bolseira de Doutoramento da FCT. Investigadora do 
Centro de Estudos Interdisciplinares do Seculo XX da Universidade de Coimbra -
CEIS20. 



Introdus:ao 

Os manuais escolares desempenharam, desde sempre, um papel fundamental no 
processo de ensino e de aprendizagem. Ao longo dos tempos, a sua definic_;:ao, o seu 
estatuto, as suas func_;:6es conheceram diversas mudanc_;:as, sofreram (re)interpretac_;:6es 
mais ou menos favoriveis. Os seus processos de estruturac_;:ao, de organizac_;:ao e de 
difusao foram evoluindo e adaptando-se as necessidades das diferentes epocas e regimes. 

No entanto, eles nunca deixaram de ser guias de aprendizagem, de se dirigir ao 
seu publico-alvo - os alunos -, de procurar facilitar e organizar o trabalho dos seus 
promotores - os professores. Mas tambem de assegurar e cumprir objectivos, de se 
conformar as pedagogias e aos programas oficialmente instiruidos. De garantir a 
sociedade e ao Estado a transmissao de saberes e valores, considerados de apropriac_;:ao 
obrigat6ria. 

Os manuais foram, assim, cumprindo o seu papel de difusores de conhecimentos, 
de catalizadores de atitudes e de comportamentos, de guias, enfim, de 'pontes e portas' 
da vida e da cultura. 

1. Hist6ria, estatuto e funs:6es 

Desde ha muito que o manual escolar, suporte rradicional de conreudos 
educativos, assim como de um conjunto de saberes considerado litil por parte da 
sociedade e de necessaria assimilac_;:ao, se constituiu como «objecto fascinante» para 
estudos de indole diversa, por parte de pedagogos, soci6logos, antrop6logos e histo
riadores das ideias e das mentalidades1• Este interesse pelo livro escolar, particular
mente de Hist6ria, tern multiplas motivac_;:6es: determinar e definir as suas func_;:6es e 
o seu estatuto, avaliar o poder, as fontes, os limites e a pedagogia que reflecte, hem 
como os valores ideol6gicos e culturais que veicula. No entanto, este empreendimento 
nao se revela tarefa facil de efectuar, porque, como refere Alain Choppin, 
"contrairement a ce que sa familiarite pourrait laiser supposer, le manuel n' est pas 
un objet facile a definir: ses aspects sont divers, ses functions multiples et son statut 
ambigu" 2 . 

Etimologicamente, manual, significa de facil manuseamento; logo ele e, necessa
riamente, de formato e peso reduzidos. No seculo XIX, designava genericamente um 
guia pritico, uma recolha de conselhos ou de regras. Ate ha algumas decadas atris, 
o compendia conservava este significado, que era, no entanto, empregue com uma 
conotac_;:ao pejorativa, para designar as obras dos autores do «livro unico», que goza
vam de grande credibilidade e, por conseguinte, o ensino tradicional e as suas rotinas3. 

No seculo XX, o termo manual conhece uma reinterpretac_;:ao favoravel no domi
nio, sempre complexo, da educac_;:ao. Os dicionarios definem-no como uma obra 

I Veja-se MATOS, Sergio Campos - "O manual de historia como lugar de memoria''. In: 0 Estudo da 
Hist6ria, Boletim da APH. Lisboa: Associat;:fo de Professores de Historia/APH, 1988 - 1989, III serie, nu
meros 7, 8 e 9, p. 134. 

2 CHOPPIN~ Alain - Les Manuels Scolaires: Histoire et Actualite. Paris: Hachette, 1992, p. 5. 
3 Veja-se CHOPPIN, Alain - ob. cit., p. 12. 
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didactica que apresenta, sob uma forma manejavel, as noc;6es essenc1a1s de uma 
ciencia, de uma tecnica e, especialmente, os conhecimentos exigidos pelos programas 
escolares4• 

A mesma ideia e partilhada por alguns pedagogos, tais como Marguerite Puget, 
que define manual como um livro que as nrn;:6es essenciais de uma dada dis-
ciplina, de um dado nivel. Ele corresponde a um curso, destina-se a uma 

As diferern;:as na definic;ao de manual reflectem mutac;6es ligadas as diversas 
epocas, mudanc;as nas concepc;6es de livro escolar, na sua natureza e nas suas fun-

Apesar dessas variac;6es, o manual foi, desde sempre, um objecto datado, 
determinado hist6rica e geograficamente, pois ele e 0 produto condensado da socie
dade que o produz, e transit6rio ainda que a transitoriedade nalguns casos se tenha 
cristalizado. Numa palavra, um elemento de formac;fo a longo prazo, objecto de 
consumo, que sera irremediavelmente posto de lado . 

.E, tambem, um objecto pedagogico - o manual e um instrumento inseparavel 
das condic;6es e dos metodos de ensino da sua epoca. Reflecte as tradic;6es, as inova
c;6es e, ate mesmo, as utopias pedag6gicas do seu tempo6, sendo perito em dissimular, 
desde logo, a origem das suas informac;6es, bem como a forma como o seu discurso 
foi construido. 

0 manual esconde a maneira como a historiografia se constr6i. Camufla o modo 
de prodm;:fo das representac;6es que a sua relac;fo com os arquivos. Impede 
o estudante de ver como tudo se origina, de ser ele pr6prio produtor da Hist6ria e 
da historiografia7. · 

Na sua curta intervenc;iio, na mesa redonda A Historia uma Paixao Nova, sobre a 
dissimulac;ao do caracter hist6rico dos manuais, Michel Certeau prop6e a efectuac;ao 
de mudanc;as profundas na elaborac;iio dos manuais a fim de se introduzir "o estu
dante como actor, na cidade historiografica para que possa entfo o manual de His
t6ria ser o cavalo de Troia de um fazer a Hist6ria"8 • 

Para alem disso, dissimula a pr6pria relac;ao com o poder instituido de quern. 
depende e com a sociedade em que se insere. 0 manual e o depositario dos conhe
cimentos9 e das tecnicas, cuja aquisic;io a sociedade julga necessaria para a 
perpetuac;iio dos seus valores. Os pr6prios programas oficiais constituem o plano ao 
qual os manuais escolares se devem conformar· estritamente. 

De certa forma, o manual escolar e o espelho no se reflecte a imagem que 
a sociedade quer dar de si pr6pria. Atraves da escolha da linguagem, do estilo, da 
selec<_;:iio dos assuntos e dos textos, da organiza<_;:ao e da hierarquizac;ao dos conteu
dos, que obedecem a objectivos politicos, morais, religiosos, esteticos e, ate mesmo 

4 Vide CHOPPIN, Alain ob. cit., p. 12. 
5 Para alem desta, vejam-se outras definii;:6es de manual escolar referidas par CHOPPIN, Alain - ob. 

cit., p. 14. 
6 Vide CHOPPIN, Alain ob. cit., p. 20. 
7 DUBY, Georges; LE GOFF, Jacques; LAD URIE, Le Roy (dir. de) -A Nova Historia. Lisboa: Edii;:6es 

70, 1984, p. 13. 
8 Idem Ibidem. 
9 0 manual e revelador do estado de conhecimentos de uma epoca, bem como dos principais aspectos 

e estere6tipos de uma sociedade. Vide CHOPPIN, Alain - ob. cit., p. 19. 
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ideol6gicos, ele e 0 transmissor dos valores que a instituis:ao escolar e, em ultima 
anilise, o poder instituido pretendem veicular. 

Por tudo isto, e pertinente admitir que, ainda que de forma dissimulada, eles 
exprimam mentalidades colectivas, nao apenas as dos seus autores 10, mas tambem 
das instituis;6es politicas que os legitimam 11 • 

Menos consensual e a avalias:ao dos seus efeitos sobre a populas;ao a que se des
tinam. Georg Eckert, referindo-se aos manuais escolares no periodo da Alemanha 
Nazi, defende que, utilizados nas fases de desenvolvimento decisivas, os compendios 
exercem uma influencia duravel sobre o imaginario hist6rico e o universo de valores 
dos mais jovens, chegando mesmo a forma-los para a vida12• Uma condicionante ha, 
no entanto, a introduzir no seu discurso: o periodo por si analisado, ou seja, o apogeu 
de um regime totalitcirio, no qual o manual participa estreitamente nao s6 dos proces
sos de socializas;ao e de aculturas;ao, mas tambem de doutrinas::Io do jovem publico 
ao q ual se destina l 3. 

Mas a opiniao de Georg Eckert, ainda que condicionada temporalmente, e par
tilhada por outros autores, como Sheila Grant Duff que, em Five Year:f to ~r, refere 
que os manuais de Hist6ria adoptados nas escolas sfo instrumentos que trabalham 
silenciosamente, mas de modo poderoso, no sentido de formar o pensamento de 
geras;6es, ate mesmo de nas:6es inteiras, e de dirigir as suas simpatias14• 

Diferente e a opiniao expressa por Brunschwing, que considera que e muito antes 
da idade escolar e diante da escola, que a consciencia hist6rica se forma e, hem mais 
por influencia das impress6es emotivas, do que pela leitura dos manuais. 

Outros autores ha, nos quais podemos incluir o caso de Rainier 
Riemenschneider15, que defendem que os manuais s6 produzem um efeito seguro 
quando se adequam as vivencias quotidianas, quando podem servir de referenda aos 
mais jovens para dar vida a abstracs:ao dos textos, ou seja, quando o real vivido e a 
mensagem do manual se fundem no mesmo universo de normas afectivas e cognitivas. 

Seja como for, a eventual influencia que o discurso dos manuais pode exercer 
sobre a populas;ao escolar apresenta-se como uma questfo bastante complexa: e que 
os varios factores sociais, culturais, psicol6gicos, entre outros, podem levar ao registo 
de comportamentos muito diversos e, ate contrarios, perante os mesmos enunciados. 
Para alem disso e, como salienta Jacqueline Freyssinet Dominjon, os manuais, en
quanto genero literario internacional, nao constituem a priori senao um capital cul
tural, que e colocado a disposis:ao, mas ao qual nem sempre se recorre16. 

10 Na opiniao de Jacqueline Freyssinet Dominjon, os manuais refleccem, desde logo, o meio social, po
litico e cultural em que os seus autores estao inseridos, bem como o seu nfvel de conhecimentos. Consulte
se, a este prop6sito, RIEMENSCHNEIDER, Rainier - "La Confrontation Internationale des Manuels. 
Contribution au Probleme des Rapports entre Manuels d'Histoire et Memoire Collective". In: MONIOT, 
Henri, Enseigner l'Histoire-Des manuels a la memoire. Berne: Peter Lang, 1984, p. 133. 

11 Segundo Jacqueline Freyssinet Dominjon, OS autores nao sao mais do que interpretes de certas fac-
s;oes da dasse dirigente. Vide Idem, Ibidem. 

12 Vide Idem - ob. cit., p. 129. 
13 Vide CHOPPIN, Alain - ob. cit., p. 20. 
14 Vide RIEMENSCHNEIDER, Rainier - ob. cit., p. 129. 
15 Vide Idem, ob. cit., p. 132. 
16 Vide Idem, ob. cit., p. 133. 
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Lugar funcional da mem6ria colectiva (tipologia estabelecida por Pierre Nora, que 
a considera "globalizante e sem fronteira, que nao assimila senao aquilo que a forta
lece a ela mesma" 17) ou vefculo de rransmissiio da mem6ria nacional, (os manuais 
transmitem aos mais jovens aquilo que os adultos tern por imagem conveniente do 
passado colectivo), o livro escolar crisraliwu, durante muito tempo, um saber hisr6-
rico que frequenremente estava desfasado das conquistas das ciencias suas contem
poraneas. Uma das raz6es para o arraso dos conreudos ciendficos foi a longevidade 
de alguns manuais escolares, que resistiram tenazmente as diversas reformas 
curriculares18• Muitos eram exemplos de uma estrategia nacionalista de fixa<;ao da 
mem6ria colecriva, mas tambem da credibilidade que gozavam alguns aurores de livros 
escolares. 

Porem, nas Ultimas decadas do seculo XX, a situa<;ao alterou-se por completo. Os 
manuais passaram a contemplar nao s6 os avan<;os ciendficos da sua epoca, como a 
propor o estudo do contemporaneo19• Assistiu-se, ainda, a uma prolifera<;iio de dtu
los no mercado, o que veio provocar uma muito preocupante do sector 
e impossibilitar o controlo da qualidade por parte das autoridades educativas, dos 
estabelecimentos de ensino e dos docentes20• 

Numa sociedade sujeita as regras do consumo, os manuais passaram tambem a 
ter um periodo de vigencia extremamente reduzido, o que leva a que, hoje em dia, 
sejam cada vez mais os que se insurgem "contra a precocidade da morte do livro 
escolar, que se arruma no canto do armario, ou no s6tao, no final do ano lectivo"21 , 

sem possibilidade de uso para as gera<;6es seguintes. 

2. Concepyao, difusao e aproprias:ao 

Os manuais escolares sao instrumentos importantes, valiosos e imprescindi'.veis ao 
processo de ensino e de aprendizagem. Uma vez que mantem o estatuto de suporte 
por excelenda das praticas lectivas, condicionando, entre outros aspectos, os conteudos 
a adquirir e as formas da sua transmissao; proporcionam dados para a leitura e para 
a interpreta~ao da realidade; clarificam objectivos e rransmitem valores e prindpios, 

17 NORA, Pierre "Mem6ria Colectiva''. In: DUBY, Georges; LE GOFF, Jacques; LADURIE, Le Roy 
(dir. de) - A Nova Histdria. Lisboa: Edic;:6es 70, 1984, p. 401. 

18 Vide MATOS, Sergio Campos - ob. cit., p.137. 
l9 No entanto, o relegar para a parte final dos prograrnas, ja em si bastante extensos e acentuadamente 

descritivos e particularizados, leva a que, na pratica, o estudo dos avarn;os alcarn;:ados, sobremaneira na epo
ca contemporanea, nao seja cumprido. No terceiro e, ultimo ponto, deste artigo abordaremos esta questao 
com maior profundidade. 

20 No caso portugues, so no dia 28 de Agosto de 2006, o XVII Governo Constitucional aprovou o novo 
regime dos manuais escolares, que institui a certificac;::io previa dos livros por parte de comiss6es de peritos. 
De acordo com a Lei n. 0 47/2006, de 28 de Agosto, e criado um sistema de avaliac;:ao dos manuais escola
res, antes destes serem adoptados pelas escolas, um processo que comec;:ani a ser aplicado progressivamente 
a partir de 2007/2008. 

21 BRITO, Ana Parracho - "A problematica da adopr;iio dos manuais escolares". In: CASTRO, Rui Vieira 
de; RODRIGUES, Angelina; SILVA, Jose Luis; SOUSA, Maria Lourdes Dionisio (org.) - Manuais Esco/a
res. Estatttto, Funfiies, Historia. I Encontro Internacional sobre Manuais Esco/ares. Braga: Centro de Estudos 
em Educac;::io e Psicologia, Institute de Educac;:ao e Psicologia, Universidade do Minho, 1999, p. 143. 
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eles continuam a desempenhar um papel insubstituivel numa educac;:ao, cada vez mais 
institucionalizada em todo o globo. Por outro lado, os compendios tendem, como ja 
referimos, a veicular as ideologias e as perspectivas dominantes, "ao mesmo tempo 
que ajudam a fixar e a moldar mem6rias, inclusive a pr6pria mem6ria hist6rica e 
mesmo a(s) identidade(s)"22• 

Assim, o estudo dos compendios "permite obter uma imagem adequada do pas
sado colectivo, no que se refere a sentimentos, amores, crern;:as e atitudes"23• 0 
manual tende a fomentar 6dios e a despertar amores que perduram para todo o sem
pre, ou seja, provoca reacc;:6es positivas el ou negativas. 

Neste sentido, a anilise, de modo criterioso e exaustivo, dos manuais escolares, 
feita a partir de factores internos, como os conteudos, constitui uma condic;:ao 
essencial para compreender as premissas e os fundamentos da vida politica da epoca, 
para caracterizar as teorias e os modelos educacionais, para apreender os trac;:os da 
cultura do passado recente e, portanto, tambem do presente24 . 

Todavia, a observac;:ao dos compendios proporciona, de igual modo, o estudo a 
partir de factores externos, como autor(es), editor(es), processos e mecanismos de 
prodm;:ao25• A anilise destes factores reveste-se de grande importancia, uma vez que 
"les evolutions que connalt le manuel s'inscrivent done aussi dans une logique de 
marche"26• 

E do conhecimento geral que, desde sempre, existiu uma tensao entre autor(es) e 
editor(es), que e "factor de relevo na historiografia dos manuais - sobre o primeiro recai 
um primado da informac;:ao e da texrualidade e sobre o segundo o da difusao"27• 0 autor 
dos livros escolares procura organizar os conteudos, tendo em considerac;:ao a especificidade 
do meio s6cio-econ6mico28, as caracteristicas dos alunos e a exigencia dos diversos niveis 
de ensino. A estrategia dos edirores, por seu lado, desenvolve-se segundo uma l6gica 
completamente distinta, em conformidade com os interesses do mercado. 

22 MENDES, Jose Amado - "Identidade nacional e ideologia atraves dos manuais de hist6ria''. In: CASTRO, 
Rui Vieira de; RODRIGUES, Angelina; SILVA, Jose Luis; SOUSA, Maria Lourdes Dionisio (org.) - Manuais 
Esco/ares. Estatuto, Funffies, Historia. I Encontro Internacional sobre },;lanuais Esco/ares. Braga: Centro de Estudos 
em Educa<;iio e Psicologia, lnstituto de Educa<;iio e Psicologia, Universidade do Minho, 1999, p. 343. 

23 Idem, Ibidem. 
24 Os manuais, enquanto objectos de cultura, "representam e contem opc;:oes culturais mais ou menos 

explicitas, mais ou menos assumidas e, como tal, valorizam e prescrevem como verdade e como ciencia de-
terminado conhecimento, mas silenciam, marginalizam muitos outros saberes". MAGALHAES, 
Justino Pereira de - "Um apontamento para a do manual escolar. Entre a produ<;iio e a re~>re1;enta-
c;:ao". In: CASTRO, Rui Vieira de; RODRIGUES, Angelina; SILVA, Jose Luis; SOUSA, Maria 
Dionisio (org.) - Manttais Escolares. Estatuto, Fttnffies, Historia. I Encontro Internacional sobre Manuais Es
co/ares. Braga: Centro de Estudos em Educa<;:ao e Psicologia, lnstituto de Educa<;iio e Psicologia, Universida
de do Minho, 1999, p. 285. 

2s Consulte-se a prop6sitd da problematica suscitada pelo mercado escolar e pelas editoras CHOPPIN, 
Alain - "Les manuels scolaires. De la production aux modes de consommation". In: CASTRO, Rui Vieira 
de; RODRIGUES, Angelina; SILVA, Jose Luis; SOUSA, Maria Lourdes Dionisio (org.) - Manuais Esco/a
res. Estatuto, Funffies, Historia. I Encontro Internacional sobre itfamtais Escolares. Braga: Centro de Estudos 
em Educa~ao e Psicologia, Instituto de Educac;::io e Psicologia, Universidade do Minho, 1999, p. 6-10. 

26 Idem - ob. cit., p. 6. 
27 MAGALHAES, Justino Pereira de ob. cit., p. 283. 
28 Os autores procuram transformar o discurso cientifico num discurso didactico compreensivel e aces

sivel a todos os alunos, independentemente do meio s6cio-econ6mico em que estes se inserem. 
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Assim, o estudo destes factores reveste-se de extrema importancia, tanto mais que 
possibilita um conhecimento aprofundado dos modos de prodm;ao, da pressao a que 
o(s) autor(es) esta(ao) sujeito(s), mas tambem dos interesses a que as editoras sao 
permeaveis, uma vez que, enquanto empresas, visam essencialmente o lucro. 

Certificados por entidades acreditadas, ap6s a sua aprova<_;:ao pelas autoridades 
educativas, depois de assegurada a sua qualidade pedag6gica e cientifica. Recomen
dados pelos 6rgaos de das escolas, que consideram os mais adequados ao seu 
projecto educativo. Seleccionados por professores29, que "analisam, discutem e ava
liam o conteudo, a metodologia e toda uma serie de caracteristicas"30, os manuais 
destinam-se a serem apropriados pelos alunos. No entanto, esta apropria<_;:ao e condi
cionada, ja que os discentes, enquamo «consumidores», niio escolhem o produto de 
consumo e, durante todo o processo, sao apoiados pelos professores. 

Contudo se, por um lado, e pertinente admitir que durante OS processos de difu
sao, a cargo dos edirores, e de apropria<_;:ao, sustemado pelos docentes, ha uma relativa 
secundariza<_;:iio do leitor, por outro lado, nao deixa de ser verdade que os manuais 
sao pensados e elaborados em dos alunos. Assim, como refere Justino Pereira 
de Magalhaes, autores e editores procuram uma defini<;iio aproximada do seu perfil, 
para que seja possivel, nao s6 uma adapta<_;:ao as suas caracteristicas (idade, genero, 
proveniencia, anode escolaridade, numero de reten<;6es), mas tambem as suas expec
tativas e a forma como pretendem utilizar OS compendios31• 

Este procedimento e fundamental, tanto mais que OS manuais sao "a principal 
porta de entrada na vida e na cultura''32• Sao portas abertas que anunciam que os 
alunos estfo ligados, estabelecem uma ponte que os envia para outros lugares, que 
lhes permite transmitir e, simultaneamente, receber outras informa<_;:oes, outras ima
gens e outras. vozes. 

Sao portas que falam, pois permitem um duplo sentido: o abrir e o fechar. lsto 
e, possibilitam, nfo s6, o isolamento do aluno sobre si mesmo, tal como a parede, 
mas tambem a supressao desse mesmo limite e o colocar-se fora dele, bastando-lhe 
para isso sair. Sao estas portas, com o seu abrir e fechar, o seu entrar e sair, que 
ordenam e possibilitam ao aluno a constru<_;:ao de "uma visao sobre o mundo e do 
mundo"33. 

Esta e, inegavelmente, uma dimensao que se reveste de grande interesse e 
actualidade. Os manuais colocam o aluno em contacto com o mundo exterior, com 
a realidade por eles descrita, apresentada como a unica, a original, a verdadeira. No 
entanto, e preciso nao esquecer que eles favorecem, mas tambem omitem conheci
mentos e pontos de vista; apoiam uma visao de e sobre a realidade, mas tambem 
proporcionam 0 olhar, sob um angulo previamente determinado; estimulam, mas 
tambem substituem a imagina<_;:ao, o pensamento e as palavras. 

29 A escolha dos manuais pelos professores, que deve obedecer a criterios previamente definidos pelas 
autoridades educativas e pelos 6rgaos de gestao dos estabelecimentos de ensino, nem sempre esta isenta de 
tensao. Vide BRITO, Ana Parracho - ob. cit., p. 141 e 144. 

30 Idem, ob. cit., p. 141. 
31 Vide MAGALHAES, Justino Pereira de ob. cit., p. 284. 
32 Idem, ob. cit., p. 285. 
33 Idem, ob. cit., p. 287. 
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Por isso, os compendios transmitem uma imagem parcial do mundo, uma imagem 
que e reflexo dos diversos condicionalismos do seu tempo. 

Assim, o estudo das formas de construc;:io, de difus:io, de utilizac;:io e de apro

priac;:io das mensagens pedag6gicas e didacticas constitui um dos principais desafios 
da historiografia dos manuais escolares. E fundamental que esta analise se cumpra, 
para que seja possivel determinar a sua influencia sobre os alunos, o seu publico
-alvo, que obrigatoriamente os utilizam, os "enchem de sublinhados ou os riscam, 
pintam de v:irias cores, amarrotam, despedac;am, esmagam contra os outros materiais 
que carregam na mochila. Enfim, estimam-nos mal, ou hem, mas n:io se separam 
deles"34. 

3. Objectivos, programas e indicadores pedag6gicos 

0 · manual, enquanto recurso indispens:ivel a pr:itica lectiva, tern diversos 
objectivos a cumprir: a aquisic;:io de conhecimentos; o desenvolvimento de compe
tencias, tais como a capacidade de resoluc;:io de problemas, de comunicac;:io, de nego
ciac;:io de conflitos, de trabalho em grupo, de abertura a aprendizagem permanente; 
e a descoberta de novos interesses e aptid6es profissionais. 

Para atingir os seus designios, o livro escolar procura propor situac;6es de aprendi
zagem diversificadas e actividades de aplicac;:io e de avaliac;:io dos conhecimentos 
efectuados, individualmente ou em grupo. 

0 compendia deve, ainda, estimular o aluno a ir mais alem, a n:io se conformar 
com os saberes e as praticas. propiciados por este. Deve proporcionar-lhe a oportu
nidade de almejar novos conhecimentos, de os procurar e de os estruturar. 

Po rem, muitas vezes, este intuito n:io e alcanc;ado, porquanto os conteudos vei-. 
culados s:io insuficientes, em quantidade e em qualidade, e as actividades propostas 
encorajam o aluno a restringir-se ao manual, n:io promovendo a pesquisa individual 
e o sentido de descoberta, a utilizac;:io de outros recursos para encontrar respostas a 
quest6es em aberto. A flexibilidade e abertura nem sempre est:io presentes: o dis
cente n:io e estimulado na sua criatividade. 0 manual contem apenas a informac;:io 
basica, n:io provoca a reflex:io do destinat:irio, diminuindo assim as possibilidades 
de potenciar o desenvolvimento das suas competencias a um nivel mais elevado. 

Deste modo, e indispens:ivel que as entidades educativas promovam, cada vez 
mais, o uso de outras fontes e de outros meios de informac;:io facilitadores do processo 
de ensino e de aprendizagem. Numa sociedade em que educac;:io marcha, tambem 
ela, rumo a globalizac;:io, 0 manual n:io pode continuar a "ser utilizado como unico 
recurso, unico guia da pratica lectiva, unico transmissor e promotor de capacidades, 
atitudes e valores"35. A manutenc;:io desta pratica revelar-se-a altamente redutora e 
pouco lisonjeira para o sistema educativo. 

Uma outra quest:io importante, que deve ser considerada a prop6sito dos manuais, 
e a da sua adequac;:io aos curdculos, ou seja, a apresentac;:io da informac;:io b:isica 

34 BRITO, Ana Parracho - ob. cit., p. 142. 
35 Idem - ob. cit., p. 144. 
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correspondente as diversas rubricas programaticas. Os programas, oficialmente ins
tituidos, constituem o plano ao qual os manuais escolares se devem conformar estri
tamente. 

Ao longo dos tempos, os livros escolares revelaram-se "uteis, nao s6 para facilitar 
e organizar o trabalho do professor, mas tambem para garantir ao Estado o cumpri
mento dos programas e, deste modo, coadjuvar na eliminac;:fo do poder critico que 
o professor possa ter"36. 

Assim, podemos concluir que os programas mais nfo sfo do que uma fina 
de conteudos, "que cada sociedade considera U.til transmitir, em nome de estrategias 
identicarias"37. Centrais na construc;:ao da noc;:ao de Estado-nac;:ao, as estruturas 
programaticas sao paradigmas, atraves dos quais o Estado se arroga o direito de impor 
a «sua concepc;:ao», o «Seu modelo de ensino». 

Ao desempenharem uma func;:fo central na construc;:iio da identidade nacional, na 
formac;:ao da cidadania e na consolidac;:fo da mem6ria colectiva, programas e manuais 
podem suscitar ressentimentos e amores que perduram no tempo. Como refere 
Antonio Simoes Rodrigues, os manuais "por vezes, exaltam um nacionalismo 
irracional nada propiciador das boas relac;:oes entre povos, acentuando as rivalidades"38• 

Recorde-se, a este prop6sito, o caso dos manuais franceses e alemaes do ensino pri
mario dos finais do seculo XIX, inicios do seculo XX, considerados como instigadores 
dos antagonismos e da violencia franco-alema em vesperas da Primeira Grande Guerra. 

Os programas continuam assim, com frequencia, a propor a constrm;ao de uma 
hist6ria com base na afirmac;:ao de uma identidade contra outra, a colocar a t6nica 
nas nac;:oes, enquanto actores her6icos e distintos, a apresentar temas tipicamente 
«patri6ticos»39. 

Mas, tambem, acentuadamente europei'.stas. Mesmo a hist6ria universal e 
estruturada e apresentada a partir de uma perspectiva marcadamente eurocentrista40. 

"A hist6ria dos outros continentes e muito pouco leccionada e quando e, e-o com 
«efeito secundario» do conhecimento de actividades de «descobrimento e coloniza
c;:ao» protagonizadas por povos europeus"41 • Com os actuais programas e, conse
quentemente, com os manuais contemporaneos as mem6rias nacional e europeia nao 
correm o risco de se extinguir ou diluir. 

36 TORMENTA, Jose Rafael Manuais escolares. lnovafiiO ou tradifiio? Lisboa: Instituto de Inovai;:ao 
Educacional, 1996, p. 55. 

37 CALDEIRA, Arlindo Manuel - "Algumas notas sobre os programas de Hist6ria no ensino b:isico, 
em tempo de revisfo curricular". In: PROENQ\, Maria Candida (coord. de) 0 sistema de ensino em Por
tugal. Sicttlos XlJC- XX. Lisboa: Edic;:6es Colibri, 1998, p. 141. 

38 RODRIGUES, Antonio Simoes "Um manual de Hist6ria da Europa. A construi;:ao de uma uto
pia? In: Estudos do Siculo XX Europa-Utopia/Europa-Realitlade. Coimbra: Centro de Estudos Interdisciplinares 
do Seculo XXJCEIS20, 2002, numero 2, p. 218. 

39 Veja-se a este prop6sito o estudo elaborado por AMARO, Ant6nio Rafael; e outros - "Ensino da 
Hist6ria: que conhecimento e que mem6ria(s)?". In: Revista de Historia das Ideias. Coimbra: Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, 1989, volume 11, p. 652-654. 

40 Esta perspectiva acemuadamente europeista pode justifkar-se pelo facto de que ate ao seculo XX a 
Europa ter sido o palco das grandes decis6es. E curioso verificar que os pr6prios manuais dos paises nio 
europeus, dos continentes americano ou africando, nao conseguiram escapar a esta linha europefsta. Veja-se 
a e5te prop6sito RODRIGUES, Antonio Simoes - ob. cit., p. 221. 

41 AMARO, Antonio Rafael; e outros - ob. cit., p. 653. 
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& diversas rubricas programaticas tendem, ainda, a privilegiar, ao longo do estudo 
da evoluc;fo da humanidade, as grandes estruturas s6cio-econ6micas, que se enqua
dram na longue duree, segundo o paradigma dos Anna/es. A situac;ao s6 se inverte 
quando os programas retem, ainda que por muito pouco tempo, o seu olhar sobre o 
seculo XX. Destacam entfo a hist6ria polltica, factual, fazendo recair a sua atenc;fo 
sobre os grandes homens, reis, estadistas, ditadores, militares, estrategas de guerra, 

generais, que alcanc;aram «grandes feitos», essencialmente pela forc;a das armas. 
Mas, num tempo em que a sociedade e a cultura se tornam globais, assiste-se a 

identificac;ao de novas conteudos de ensino, que sfo considerados necessarios para 
um mundo mais homogeneo. Os curriculos devem mirar, cada vez menos, os Esta
dos, os sistemas sociais e econ6micos, os individuos, para centrarem a sua atenc;ao 
"nas minorias, nas mulheres, nas crianc;as, nas etnias e nas regi6es"42. 

Assim, a reorientac;fo dos curriculos, no sentido de uma sociedade mais global 
do que nacional, envolve alterac;6es, novas perspectivas curriculares, nomeadamente, 
a eliminac;fo de algumas realidades do passado ea construc;fo de ~m «novo mundo». 

Por ultimo, importa destacar, como ja referimos, a escassa atenc;fo atribuida a 
epoca contemporanea pelos programas e, consequentemente, pelos manuais escolares. 
A pouca valorizac;ao, o apagamento da contemporaneidade traduzem uma relac;ao 
ainda dificil de estabelecer com a mem6ria hist6rica mais recente, nomeadamente 
ao nivel da abordagem dos acontecimentos e do retrato das figuras. 

56 a. partir de meados do seculo xx e que as estruturas programaticas demons
tram uma maior atenc;ao pelo estudo do contemporaneo. No entanto, o relegar para 
a parte final programas, ja em si bastante extensos e acentuadamente descritivos e 
particularizados, leva a que, na pr:itica, esse estudo nfo seja cumprido. 

"O pouco relevo dado a hist6ria contemporanea poder:i significar que continua 
a predominar uma atitude de reserva em relac;fo a uma hist6ria problematizante e 
mais direccionada para a compreensfo das sociedades humanas (as actuais e as pas
sadas)"43. Ocorre-nos que esta situac;fo s6 podera ser alterada se a elaborac;ao dos 
programas e dos manuais for repensada, se eles forem o produto da hist6ria de hoje 
em dia, ou seja, o programa e manual-merodo, construido sabre uma hist6ria actual, 
problema, social e globalizante44 . 

Para alem dos programas e da adequac;ao dos manuais importa ainda considerar 
o rigor e a qualidade do discurso ciendfico apresentado pelos livros escolares nos 
diversos niveis de ensino. Por rigor e qualidade entendemos a clareza, a 
compreensibilidade, a objectividade, a corroborac;fo das afirmac;6es, mas tambem a 
ausencia de qualquer termo, conceito ou imagem ambiguo ou equivoco. 

0 rigor e a qualidade pedag6gica do manual implicam o uso de uma linguagem 
clara na informac;ao veiculada e nas actividades propostas, objectiva, correcta e ade
quada a faixa eraria dos alunos. Sem esquecer, claro esra, o respeito pelas conven
c;6es internacionais em materia de simbologia ciendfica. 

42 MEYER, John W. Meyer - "Globalizas;ao e curricula. In: NOVOA, Antonio; SCHRIEWER, Jiirgen 
(eds.) - A Difusao Mundial da Escola. Lisboa: Educa, 2000, p. 25. 

43 AMARO, Antonio Rafael; e outros - ob. cit., p. 654. 
44 Vide LAVILLE, Christian - "Le Manuel d'Histoire pour enfinir avec la version de l'equipe gagnante". 

In: MONIOT, Henri - Enseigner l'histoire-Des manuels a la mimoire. Berne: Peter Lang, 1984, p. 88. 
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Estes dois aspectos emergem ainda da consideras;ao de elementos relacionados com 
a sua coerencia externa e interna e ainda dos instrumentos e dos meios que, permi
tindo tirar o melhor proveito possivel da obra e inc-entivando a sua utilizas;ao das 
mais variadas formas, facilitam e incentivam a aprendizagem. De entre estes salien
tam-se os indicadores pedag6gicos referentes a normas de utilizas;ao, resumos, glos
sarios, listas de termos e de simbolos utilizados, ilustras;6es, referencias bibliogrificas, 
exerdcios, actividades de auto-avalias;ao, notas de rodape, indicas;6es sobre a 
organizas;ao e a calendarizas;ao das actividades propostas, etc. 

De igual modo, OS criterios de natureza tecnico-tipogrifica sao tambem decisivos. 
Se, por um lado, o numero de linhas, o espas;amento entre parigrafos, a mancha 
tipogrifica, o tipo e o tamanho de letra podem, numa escolha adequada, facilitar a 
organizas;ao conceptual do que se esti a transmitir, por outro, podem tambem, 
quando as ops;6es feitas nao sao as mais apropriadas, (des)motivar para 0 processo 
de ensino e de aprendizagem. 

Mas a qualidade dos manuais decorre igualmente da ausencia de qualquer termo, 
conceito ou imagem duvidoso ou ambiguo. Enganos e incorrecs;6es podem anular o 
esfors;o pedag6gico mais hem intencionado e, por isso, a elaboras;ao dos materiais 
pedag6gicos deve centrar-se no objectivo (6bvio) do rigor, neutralizando erros, impre
cis6es e imagens cientificamente incorrectas e culturalmente distorcidas, que, por 
vezes, ainda surgem no oceano de informas;ao que hoje nos rodeia. 

Os manuais escolares devem eviti-los a qualquer custo. E que, para alem da 
grande dependencia dos professores em rela<;ao aos compendios, eles sao tambem, 
para muitos discentes, o unico meio de contacto com o passado hist6rico colectivo 
e, consequentemente, com o presente e, logo, tomam como «verdades dogmaticas» 
o que neles esti descrito. 

Conclusfo 

0 manual escolar tern demonstrado, ao longo dos Ultimos seculos, a sua utilidade, 
nao s6 para facilitar e organizar o trabalho do professor e do aluno, mas tambem 
para garantir a sociedade e ao Estado o cumprimento de objectivos, de programas e, 
logo, a transmissao de conteudos considerados de necessiria assimila<;ao por parte 
das geras;6es vindouras. Ao servis;o destes, tern desempenhado um papel fundamental 
na e para a construs;ao da mem6ria hist6rica colectiva. 

No entanto, e necessaria uma reflexao, uma problematizas;ao e uma avalias;ao das 
suas funs;6es, do seu estatuto, do seu poder, dos seus efeitos, dos seus processos de 
conc.eps;ao, de difusao e de aproprias;ao. E importante que esse estudo se cumpra, 
para que mudans;as reais, efectivas e prementes se possam introduzir na sua elabora
s;ao. Para que cesse o tao temido poder dos manuais escolares, "cujo controlo foi 
tentado ao longo dos ultimos seculos por tantos tipos de poder politico"45 . Para que 
deixe de ser um produto acabado e se constitua como o resultado de uma hist6ria 
em movimento, relativa, aproximada, provis6ria46. Para que deixe de conter e ser ele 

45 TORMENTA, Jose Rafael - ob. cit., p. 11. 
46 Vide RODRIGUES, Antonio Simoes - ob. cit., p. 222. 
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mesmo representado e interpretado co mo sendo a verdade47• E se constitua, a semelhan~ 
da Hist6ria, coma de resto referiu o historiador Lucien Febvre, "coma uma verdade de 
ensaio, destinada a ser pasta em prova, em confronto com outras verdades"48 . 

47 Vide MAGALHAES, Justino Pereira de ob. cit., p. 283. 
48 Vide RODRIGUES, Antonio Simoes ob. cit., p. 222. 
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