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INTRODUÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA



A EXPERIÊNCIA



(...) conscientizar os alunos sobre o valor que esses estudos têm

em nossa formação intelectual e promover, de acordo com nossas

limitações, um retorno ao ensino da literatura clássica na

Educação básica.
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