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Dentre os autores configurados como por referenciarem suas fon
tes, encontra-se Vesentini que aborda em seu texto trechos de trabalhos de Ab'Saber, 
mapas e figuras, sempre referenciando-os, alem de dispor no final da sua obra uma 
bibliografia comentada para cada t6pico abordado no livro. 

Observou-se que, em 90% dos casos, 0 material didatico analisado prioriza 
uma mesma Iinha de pensamento (caracteristicas hipsometricas), levando a acredi
tar que as bases te6ricas consultadas sao iguais, indicando, que estes textos se carac
terizam por abordagens chissicas do relevo nao despertando no aluno a curiosidade 
e a retlexao critica do conteudo. Apenas 10% das leituras apresentam mais dinamis
mo sobre 0 tema, com questoes menos descritivas e mais retlexivas. Com isso fica 
bastante claro a preferencia dos autores de livros didaticos e paradidaticos por au to
res tradicionais como Aroldo de Azevedo e Aziz Ab'Saber. A maioria deles ainda 
utiliza estes dois autores de forma conjunta, trazendo aspectos de urn e de outro 
para explicar as unidades de relevo do Brasi\. No entanto esta associa¢o nao se faz, 
muitas vezes de forma coerente, acontecendo como na obra de Elian Lucci que mis
tura as apresentando urn modelo "novo" de unidades de relevo. A 

aparece, novamente, com Vesentini, que urn paralelo entre Azevedo e 
Ab'Saber, mostrando suas bern como as que existem entre 
o trabalho de urn e de outro. Isto exige urn pouco mais de raciocinio do aluno, ja que 
o autor busca fazer esta atraves de exemplos brasileiros, mostrando-se 
urn pouco mais dinfunico. No entanto, nota-se uma forte tendencia em trabalhar com 
os referenciais de Ab'Saber que tern seus artigos predominantes na bibliografia do 
autor, juntamente com Tricart. Esta intluencia e clara, visto que Vesentini caracteri
za cada unidade de relevo levando em conta, alem da altimetria, os processos erosi
vos, 0 tipo de rocha e intluencia climatica na escultura¢o do relevo do Brasil, ponto 
relevante do trabalho de Ab'Saber. A questao da atividade humana como urn fator de 
modifica¢o do relevo constitui uma inova¢o por parte do autor, ja que nos demais 
livros 0 homem e abordado totalmente a parte das quest6es fisicas. Como se isto 
pudesse ser possive\. Igor Moreira e Celso Antunes, embora com menor intensidade 
trazem de Ab'Saber, pelo fato de relacionarem as formas, com os processos 
erosivos que os originam, no entanto nao deixam de lado as por 
cotas altimHricas trazidas por Aroldo de Azevedo. 0 unico au tor em que estas linhas 
de pensamento nao foram evidenciadas, e nem poderiam, foi Lobo. Isto pelo fato do 
livro ter sido escrito em 1935, epoca em ainda nao existiam relevantes trabalhos 
sobre 0 relevo do pais. Ainda assim, a abordagem deste autor se fez de maneira 
extremamente c\assica, pois faz urn estudo totalmente descritivo do relevo do Brasil, 
identificando a de cabos, estreitos, i1has, bacias e montanhas, caracteri
zando atraves dos picos principais, nomes dos morros e cotas de altimetria. Lobo 
adota uma subdivisao para as montanhas, classificando-as em dois sistemas: Parima 
e Brasileiro. Este ultimo compartimenta-se na cadeia oriental ou maritima e cadeia 
centralou guyana. 

Desta maneira ficou bastante evidente que a totalidade destes Iivros nao 
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assimilou, ainda, as transforma<;oes conceituais da Geomorfologia, ia que em 
nenhuma obra, mesmo as escritas apos 1995, nao abordam a nova c1assifica<;ao 
do relevo desenvolvida por Jurandyr Ross. Isto demonstra uma certa dificuldade 
dos autores de livros didaticos em desprender-se de antigos trabalhos para intro
duzirem aos alunos as modifica<;oes , talvez por desconhecimento do assunto, tal
vez por comodismo, ou por puro preconceito e dificuldade de aceitar as significa
tivas mudan<;as que ocorreram na Geografia Fisica do Brasil, especialmente no 
que tange ao relevo. 0 que e uma pena, pois a ciencia nao e im6vel e imutavel, ao 
contrario, ela esta em etema t,ansforme<;ao e evol u~ao. E cabe aos cientistas e 
profess ores de Geografia que escrevem os livros didaticos, tornarem estas novas 
informa<;oes que vaG surgindo no contexto cientifico acessiveis ao alunos e pro
fessores que, infelizmente, em fun<;ao da caotica situa<;ao em que encontra-se a 
educa<;ao no Brasil, nao conseguem obte-Ias. Os livros escolares, na realidade do 
pais, sao os mecanismos mais eficazes de apresenta<;ao e introdu<;ao, mesmo nas 
escolas mais precarias, das inova<;oes conceituais que ocorrem no panorama ci
entifico, especialmente aquelas que abordam a Geografia Fisica do Brasil e 0 

relevo. 
Este estudo sugere que os livros didaticos, an inves de trabalhar de forma 

compartimentada e isolada os elementos fisicos , poderiam aborda-Ios de forma 
integrada, visando a compreensao dos process os que dao origem e atuam sobre 
estes elementos. Nesta etapa poderia ser inc\uida a atividade antropica, como 
for<;a que se apropria do meio e nele atua, promovendo transforma<;oes, exempli
ficando esta situa<;ao com, por exemplo, os bastante atuais depositos tecnogeni
cos. Isto porque os problemas ambientais vern assumindo uma relevfmcia muito 
grande, em decorrencia dos impactos ia evidenciados na natureza, tendo rela<;ao 
direta com a vida humana. 

Alem disto, os livros poderiam inovar no sentido de apresentar dinamicas e 
tecnicas que suscitassem questoes reflexivas sobre os processos atuantes no rele
YO, deixando para atras os metodos tradicionais que simplesmente descrevem as 
formas, sem chamar aten<;ao para a genese ou para os fatores responsaveis por 
isto e 0 que poderia acontecer se alguns deste fatores fossem alterados. 0 pensar 
feito desta forma permite ao estudante fazer extrapola<;oes das fei<;oes para alem 
de uma determinada area, ia que ele estara entendendo 0 relevo como algo dina
mico, que relaciona-se com outros fatores da natureza e que sao determinados 
por eles. Entendera que relevo nao e somente descri<;ao e nomes, mas intera<;ao! 
Compreendendo a dinamica do relevo, ele podenl pensar form as para outros lu
gares, simplesmente atraves de rela<;oes estabelecidas entre fatores C\imiiticos , de 
vegeta<;ao, hidrografia, geol6gicos, entre outros. Assim, estar-se-a desenvolvendo 
o seu raciocinio e seu potencial imaginativo e criativo. 

Este trabalho constituiu urn instrumento muito importante para urn levanta
mento e uma avalia<;[l0 das questoes conceituais no campo da Geografia Fisica do 
Brasil, especialmente na area do relevo. Atraves dele foi possivel perceber 0 quanto 
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o estudo da Geografia precisa melhorar, no sentido de priorizar uma maior qualifi
ca<;ao dos Iivros didaticos e paradidaticos desenvolvidos sobre 0 assunto, assim 
como abrir-se as inova<;6es que chegam a todo 0 momento e fazem-se necessarias 
para a qualifica<;ao dos professores do sistema educacional brasileiro e seus alunos, 
que cada vez mais saem prejudicados, seja pela qualidade do material editado, seja 
pelo desinteresse governamental para com a educa<;iio. 
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