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O curriculo oficial apresenta-se como instrumento que influencia na configuracao do processo 

de ensino na Educajao Basica, desde a definicao das tematicas de ensino ate a organizacao 

dos livros didaticos, sendo fundamental sua reflexao pelos professores de geografia em 

formacao. Pensando essas questoes, empreendemos, nessa monografia, uma discussao sobre 

os elementos metodologicos que norteiam o ensino de geografia a partir dos Parametros 

Curriculares Nacionais publicados em 1998. Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho, 

esteve iigado a compreensao da proposta de ensino desta disciplina. Partindo do objetivo 

definido, realizamos inicialmente uma breve contextualizacao historica e discussao sobre 

algumas teorias relacionadas ao curriculo, tendo em vista debater sua influencia nos processos 

de ensino. A partir disso, discutimos como os Parametros Curriculares Nacionais estao inter-

relacionados com estas teorias curriculares apresentadas por Sacristan (2010), identificando a 

proposta de organizayao do ensino a partir das pollticas curriculares elaboradas para o Estado 

brasileiro na decada de 1990, a partir das relacoes da Lei de Diretrizes e Bases da Educacao 

de 1996. De posse dessas analises e do estabelecimento de um conjunto de criticas acerca do 

processo de elaboracao e da configuragao do documento, apontamos a necessidade de 

organizacao do curriculo elaborado em coopera?ao, como meio para promover um ensino 

significativo que presa pelas relafoes cotidianas; pelas experiencias dos alunos; e que 

considera os avan?os e problematicas existentes no contexto das escolas. E por fim, a partir da 

analise da dimensao metodologica do documento direcionado a orientacao do ensino de 

geografia no 3° e 4° ciclos do Ensino Fundamental, apontamos a forma como se organizam 

algumas categorias geograficas; temas transversals; propostas interdisciplinares e os possfveis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

avan90s na relacao Geografia fisica x Geografia humana. 

Palavras-chave: Curriculo Oficial. Ensino de Geografia. Metodologias de Ensino. 
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ABSTRACT 

The official curriculum is presented as a tool that influences the learning process in basic 

Education setting , from the definition o f thematic teaching to the organization of textbooks 

and their critical reflection by teachers o f geography in education. Thmking about these 

questions, we undertook in this monograph, a discussion o f the methodological elements that 

guide the teaching o f geography from the National Curriculum Guidelines published in 1998 . 

Accordingly, the primary goal o f this work was connected to the understanding of the 

proposed teacMng of this subject. Based on the defined objective, we initially performed a 

brief historical overview and discussion o f some theories related to the curriculum, in order to 

discuss their influence on teaching processes. From this, we discussed how the National 

Curricular Parameters are interrelated with these curricular theories presented by Sacristan 

(2010 ) , identifying the proposed organization o f learning from the developed to the Brazilian 

State in the 1990 curriculum policies , the from the relations o f the Law o f Guidelines and 

Bases o f Education 1996 . based on this analysis and the establishment of a set of criticisms 

about the preparation and the document setting process, pointing up the need for organization 

of the curriculum developed in cooperation as a means to promote a significant education 

bound by the everyday relationships; the experiences o f the students; and considers that the 

existing advances and problems in the context of schools. Finally, from the analysis o f the 

methodological dimension of the document directed the orientation of geography teaching in 

the 3rd and 4th cycles of Basic Education, pointed out the way they organize some geographic 

categories ; cross-cutting themes ; interdisciplinary proposals and possible advancements in 

physical relationship x Geography Human Geography. 

Keywords : Official Curriculum . Teaching Geography . Teaching Methods 
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1NTRODUCAO 

A educafao, e mais propriamente referindo-se aqui neste trabalho a Educa9ao Basica, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e um processo que envolve varios agentes socials, alunos, professores, pesquisadores docentes 

do ensino superior, as demandas polfticas, culturais, economicas, etnicas da sociedade, entre 

outros. Todos estes fatores influenciam na elaborafao de diretrizes que norteiam o curriculo e, 

consequentemente, o ensino. 

Muitas dessas demandas sao materializadas, a principio, por meio da elaboracao do 

curriculo oficial, que e instrumento governamental que imprime e controla as diretrizes do 

ensino, no qual sao estabelecidas as metas, objetivos e direcionamentos, a serem atingidos no 

ensino. Os conteudos, metodos, avaliagao sao definidos de acordo com posicionamentos 

ideologicos, culturais, sociais, vertentes da area da educaeao adotadas, das areas especificas 

do conhecimento, elementos que influenciam as determinacSes do curriculo. 

Diante da importancia de se estudar o curriculo, este trabalho tem como objetivos 

analisar o processo, o contexto historico e as demandas sociais, nas quais os Parametros 

Curriculares Nacionais foram elaborados; fazer uma breve discussao sobre as suas 

proposifoes em articula§ao com algumas teorias do curriculo; e identificar a metodologia de 

ensino proposta no PCN de geografia, com relafao as suas categorias analfticas, 

interdisciplinaridade, transversalidade, e a relacao entre geografia humana e geografia fisica. 

A elaborafao desta monografia se deu a partir da leitura de varios autores que 

discutem o curriculo e formagao de professores e sao de vertente critica. Como GOODSON 

(2010); MOREIRA (2010; 2011); VEIGA (2010). O que motivou a escolha do tenia curriculo 

para a realizafao deste trabalho de conclusao de curso foi compreender os objetivos 

direcionados para o ensino, a relacao do curriculo e sua resignificafao pelo professor, 

considerado a sua formagao e os diferentes contextos sociais, economicos e culturais que 

permeiam a educaeao. 

Pensando essas questoes, no primeiro capitulo sao descritas algumas defini9oes do 

conceito de curriculo, como da influencia que os varios agentes sociais exercem na produ9&o 

do curriculo. Como tambem sao identificadas preferencias que sao dadas a alguns tipos de 

culturas que se dizem eruditas, por serem teoricamente as que tem a real qualidade agregada e 

sao mais proximas das classes ricas, desvalorizando as culturas populares. 

Discutimos quatro teorias de curriculo propostas por Sacristan (2010), como meio para 

se compreender as discussoes que giram em torno do curriculo. E tambem, fazemos uma 
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crftica com relacao a amplitude de aspectos que sao propostos nas prescribes do PCN, sem 

os necessarios debates teoricos. E, atenta-se para que nao haja maior valorizacao de certas 

disciplinas sobre outras. E, e salientada a necessidade de se construir um curriculo em 

confronto direto com a realidade das escolas, dos alunos, para que sejam identificados os 

problemas existentes nestes contextos. 

O segundo capftulo contextualiza historicamente o periodo da decada de 1990 na qual 

iniciaram novas reformas na educaeao, como por exemplo, a elaboracao dos Parametros 

Curriculares Nacionais (PCN), elaborado sob influencias neoliberais. Constatamos, segundo 

alguns autores, que os Parametros Curriculares Nacionais foram elaborados apressadamente, 

pois, sao necessarios amplos e aprofundados debates durante o processo de sua elaborate, o 

que nao aconteceu com tal documento. A crftica que e feita ao PCN com relacao a sua 

influ&icia neoliberal e que eles tem como principio a alta produtividade e o baixo custo. 

Caracteristicas que nao vao de acordo com as exigencias de uma reforma e melhoria na 

educaeao. 

Alem de ser colocado como um documento de atualizacao pedagogica para os 

professores da educaeao basica, o que por ele so nao e possivel, pois, as questoes que sao 

trabalhadas no PCN, sao muito amplas, muitas discussoes giram em torno delas. Os 

professores necessitam estar engajados com leituras e debates, para que tenham capacidade 

para resignificar o que esta prescrito no PCN. 

O terceiro capftulo aborda o tipo de metodologia que e proposto para o ensino de 

geografia e como as categorias geograficas espaco, lugar, territorio e paisagem sao propostas, 

como meio para se compreender as relacoes que se estabelecem na apropriacao e eonstrucao 

do espaco geografico. 

Propoe que se desenvolvam os conteudos de forma interdisciplinar, articulando a 

geografia com outras disciplinas e tambem com temas transversais. inter-relacionando os 

conteudos ou temas com o conhecimento previo do aluno, as suas experiencias, 

individualidades, utilizando neste processo a perspectiva da categoria lugar. 

E sera tambem discutida a necessidade de se haver a formacao continuada do 

professor, de forma que promovam a interpenetra?ao entre questoes do contexto escolar e os 

debates pedagogicos e das areas especificas do conhecimento, e que reflitam sobre o 

curriculo, e assim, resignifiquem as suas proposi?6es. 
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CAPITULO I - O CURRICULO E M MMENSOES CONCEITUAIS E HISTORICAS 

l.lOnde se fala sobre o conceito de curriculo: uma analise teorica 

O curriculo oficial e um documento institucional, elaborado de acordo com as 

determinacoes do Estado, que influencia incisivamente e de forma deliberada no processo de 

escolarizacao. Na sua eonstrucao, materias sao selecionadas, os conteudos sao definidos e 

metodologias de ensino sao construidas. Esta eonstrucao esta inserida em um contexto social, 

economico, politico, cultural que evidencia exigencias, expectativas sobre o ensino colocadas 

pela sociedade em que a escolarizacao se desenvolve. Pensando esses elementos que norteiam 

as questoes curriculares, esse capftulo tem como objetivo identificar as forcas sociais 

preponderantes (se assim existir) que incident sobre o curriculo e identificar alguns resultados 

desta preponderancia, no que se refere a um processo de ensino que ofereca condicoes de 

desenvolvimento para todos. 

Pensando o conceito de curriculo, vale salientar que o mesmo e permeado por varias 

conceituacoes, que se transformam ao longo do tempo, influenciadas pelas mudancas e 

dinamicas sociais, culturais e economicas inerentes as sociedades, a partir das discussoes no 

campo da educaeao. Segundo Libaneo (2002, p. 92): 

Ha mencoes do aparecimento do termo curriculo em 1633 para caracterizar 

um piano completo de estudos para a formacao de pregadores da reforma 

calvinista escocesa (PEDRA, 1997). Teria nascido dai a ideia de curriculo de 

um curso, de sequencia de um curso para sistematizar processos de 

instrufao. No linguajar comum foi esta ideia que ficou - o programa e o 

conteiido das disciplinas de um curso. Entretanto, desde o inicio deste seculo 

observa-se nas definicoes de curriculo uma posicao quase unanime de que o 

termo refere-se aos criterios de selecao do que se deve ensinar e aos modos 

de ensinar. 

Desde os primordios da utilizacao do termo curriculo e ate os dias atuais percebemo-lo 

como um instrumento de controle do Estado, porque nele sao estabelecidos objetivos e metas, 

que devem ser alcancados a partir dos caminhos que sao configurados para as sociedades, 

como o ensino de detenriinadas materias, selecao de alguns conteudos, metodo de ensino e 

avaliacao. Neste sentido, o Estado aponta elementos em que as escolas devem ir de acordo 

com essas determinacoes do curriculo, o que nem sempre ocorre. Segundo Silva (2002) citado 

por Thiesen (2012, p. 131), somos herdeiros de um conceito eurocentrico de curriculo que se 

espalha no ocidente, impregnado das mesmas caracteristicas que marcam as formas 
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fragmentarias e alienantes de producao da vida humana na sociedade capitalista. Segundo 

Grundy (1987) citado por Sacristan (2010, p. 14): 

O curriculo nao e um conceito, mas uma eonstrucao cultural, isto e, nao se 

trata de um conceito abstrato que tenha algum tipo de existencia fora e 

previamente a experiencia humana. E, antes, um modo de organizar uma 

serie de praticas educativas. Algumas influencias, como o Estado, a 

economia, a cultura se tornam preponderantes na producao do Curriculo. 

Mas, nos professores, devemos nos questionar se esse curriculo que orienta os 

processos de ensino na Educaeao Basica tem como objetivo promover um ensino que 

favoreca o desenvolvimento educacional dos diferentes grupos sociais, sem favorecimentos 

para ricos ou pobres, homens ou mulheres, determinada etnia ou cultura. Esse elemento 

aponta para a necessidade de reflexao dos professores acerca dos elementos politicos e 

culturais que influenciam na configuracao do curriculo. 

Com relacao a isto, Thiesen (2012) aponta uma problematica existente no campo do 

curriculo, que apesar de apresentar grandes avancos, como por exemplo, as discussSes que 

partem da perspectiva crftica e pos-crftica, representada por trabalhos de Apple (1989; 2006); 

Young (1971); Goodson (1997); Giroux (1986; 1987); Freire (1987), como tambem, 

respectivamente, contribuicoes de Foucault, Derrida e Deleuze. Ele demonstra um 

distanciamento, hiatos entre teoria curricular, polifica curricular e pratica curricular. E como 

se os docentes do ensino basico estivessem numa camada inferior, pois nao participam do 

processo de pesquisa, das discussoes teoricas. Enfatiza, dizendo que: 

Educadores, principals protagonistas do curriculo, parecem ter suas 

atividades de docencia situadas nesses "espacos entre". Tornados pela 

sobrecarga de atividades e pelas mas condicoes de trabalho, fleam, de certa 

forma, a margem da pesquisa, do debate e, por extensao, da producao teorica 

(THIESEN, 2012, p. 134). 

O curriculo com seus varios objetivos que norteiam o processo de escolarizacao, esta 

envolvido com diferentes forcas e valores. Por isso, ao analisarmos a organizacao de um 

curriculo, devemos tentar identificar quais sao suas intencoes para a educaeao escolar. Sera 

que se preocupa com o desenvolvimento de cada aluno, legitima ou valoriza igualmente 

diferentes culturas, resgatando os valores de cada uma? 

Alguns exemplos estao bem distantes disto. Alguns curriculos privilegiam a miisica 

erudita como sendo o conhecimento valido para escolarizacao basica. A partir deste ponto, 

Goodson (2010, p. 25) questiona "que tipo de educaeao de massa esta sendo visada quando o 

popular e nao somente ignorado, mas positivamente desvalorizado?". A miisica popular sendo 
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ela uma criacao social, pensada e contextualizada, por que nao esta incluida na proposta 

curricular? 

Isto insinua ou oficializa a ideia de que miisica proveniente de pessoas ou grupos de 

pessoas pobres e desprovida de valor, de conhecimento. Como tambem, pode esta dando 

enfase ao conhecimento que esta mais proximo da classe rica, privilegiando-a assim ou como 

uma forma de controle cultural, moral ou etico, por exemplo. Segundo Giroux e Simon (2011, 

p. 109) muitas vezes "legitimam formas de pedagogia que negam as vozes, experiencias e 

historias pelas quais os estudantes dao sentido ao mundo e, assim procedendo, costumam 

reduzir a aprendizagem a dinamica da transmissao e da imposicao". 

Sacristan (2010) cita alguns autores que sistematizaram orientac5es teoricas para a 

compreensao do curriculo, como Eisner (1974); Reid (1980, 1981); Shiro (1978), etc. Alem 

disso, esboca quatro modelos teoricos de curriculo. Estes modelos teoricos servirao de 

caminho para algumas discussoes sobre curriculo que desenvolveremos a seguir. 

O primeiro modelo teorico e o curriculo comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA soma de exigencias academicas, que e 

influenciado de forma relevante pelas tradicoes academicas que dao enfoque a selecao de 

conteudos e a organizacao do conhecimento distribuido em disciplinas. Em tomo dessa 

concepcao academicista, existe um confronto de opiniao que critica por um lado a 

centralizacao em areas disciplinares, e por outro, tem aqueles que tem pretens5es para a 

educaeao, que deem mais importancia as necessidades psicologicas e sociais dos indivfduos. 

Nessa perspectiva de curriculo voltado para o desenvolvimento mais integral do aluno, Santos 

(2007, p. 292) diz: 

Que a partir da decada de 1990, multiplicaram-se os trabalhos que 

defendiam os curriculos integrados; a necessidade de conhecimento das 

culturas dos alunos; o respeito as diferencas culturais; a aproximacao do 

curriculo da vida cotidiana e da cultura da comunidade em que a escola se 

insere; a necessidade de a escola trabalhar nao apenas conteudos cognitivos, 

mas tambem valorizar e trabalhar o corpo, as emocoes e as habilidades e 

valores sociais; a reorganizacao da sala de aula, no sentido do 

estabelecimento de praticas mais democraticas de ensino e o uso de materials 

variados no ensino. 

Muitos autores se contrapoem ao curriculo academicista, por ser muito restrito e dar 

enfoque central a imposigao de determinados conteudos, metodologias ou procedimentos 

didaticos. Sobre essa questoes Sacristan (2010, p. 40) destaca que: 

[...] a necessidade de superar um academicismo estreito, fonte de 
aprendizagens de escasso significado para quern as recebe, a urgencia em 
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conseguir uma maior relacao entre conhecimentos de areas diversas etc., sao 

problemas que implicam concepcoes do curriculo relacionadas com uma 

maior ou menor preponderancia da logica dos conteudos na decisao sobre o 

curriculo. 

Outro autor analisa esse tipo de curriculo, como instrumento de controle por parte do 

Estado. Atraves dele sao propostos deteiminados tipos de comportamentos para os alunos, 

competencias a se atingir, tanto pelos professores como pelos alunos. Selecionam 

conhecimentos culturais, os quais, os alunos devem aprender, para que atinjam os resultados 

objetivados pelo Estado. 

O racionalismo academico esta ligado ao conhecimento logocentrico que 

impoe a soberania dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA magister mediante um curriculo que nao e mais do que 

a producao de sujeitos domesticados pelo saber, tal como se reflete na 

abordagem conceitual do tradicionalismo conservador, ou seja, "o que e 

importante e que a experiencia de submissao de um sujeito as regras de uma 

disciplina escolar, de forma a torna-lo o tipo de pessoa que se espera" 

(MOORE; YOUNG, 2001, p. 199 citado por PACHECO, 2009, p. 9, grifos 

do autor). 

Goodson (2010) indica que o curriculo focado em materias academicas 

descontextualizadas, colocadas como conhecimento abstrato, conhecimento de laboratorio, 

distancia a ciencia da vida e das experiencias praticas dos alunos. Acarretando neles total 

desinteresse pelos saberes disseminados na Escola. 

Somando-se a isto, vem uma evidencia frustrante para aqueles que acreditam em 

condicoes de ensino mais iguais. O curriculo que era elaborado pelo Estado burgues, durante 

o seculo XIX, difundia a ideia de que o conhecimento mais reflexivo, abstrato e discursivo 

deve esta direcionado para as pessoas da classe burguesa. Ja ao proletariado, deveria ter 

acesso a um conjunto de conhecimentos mais praticos, ligados ao desenvolvimento do 

trabalho, como forma de tornar funcional o desenvolvimento economico da burguesia. 

Na epoca havia evidencias que demonstravam grande exito no ensino, quando o 

conhecimento de Ciencias era aplicado em condicoes do cotidiano comum dos alunos, 

principalmente, aqueles filhos de operarios. Entendemos, dessa forma, que a burguesia 

exercia total influencia nas determinacoes do curriculo destinado a educaeao do proletariado, 

nao aceitava a possibilidade de uma pessoa pobre desenvolver o mesmo ou ate mais elevado 

nlvel intelectual da burguesia. Por isso que em uma comissao parlamentar da Associacao 

Britanica para o avan?o da Ciencia, Wrottesley, o presindente da comissao, citado por 

Goodson (2010, p. I l l ) disse que: 
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[...] Mancando, um menino pobre adiantou-se para dar sua resposta. Coxo e 

corcunda, rosto palido e macilertto, era nitida nele uma historia de pobreza, 

com suas conseqiienciasf...] Mas ele deu resposta tao lucida e inteligente que 

nas pessoas brotou um duplo sentimento: admiraeao, face aos talentos do 

menino; vexame, porque em alguem da mais baixa das classes inferiores fora 

encontrada, quanto a assuntos de interesse geral, mais informacao do que em 

gente que, socialmente, era de classe muito superior. 

Sao questoes deste tipo que devem ser observadas nos curriculos atuais. O tipo de 

conteudo que e ensinado e como e ensinado. Goodson (2010) demonstra algumas influencias 

que preponderam no curriculo, resultante de suas pesquisas. Mas, como aproximar essas 

discussoes do contexto pratico das escolas? Como fazer para que os professores do ensino 

basico sejam construtores ativos no processo de desenvolvimento do curriculo, de forma inter-

relacionada com sua pratica? Essas questoes farao parte da discussao deste trabalho. 

Outro modelo teorico pensado por Sacristan (2010) aponta que ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA curriculo como base 

de experiencias, aparece como oposicao ao curriculo academicista, pois "se nutre de 

preocupacoes psicologicas, humanistas e sociais", e apresenta uma negacao politica de uma 

cultura que se considera propria das classes dominantes. Esse tipo de curriculo propoe a 

ampliacao de significados, uma vez que os processos de ensino nao devem se deter apenas a 

conteudos, uma vez que o mesmo hmita a aprendizagem e desenvolvimento de individuos. 

Se a educaeao obrigatoria deve atender ao desenvolvimento integral dos cidadaos, 

evidentemente, ainda que na producao do conhecimento especializado sob os esquemas de 

diferentes disciplinas ou areas disciplinares, e necessario que se reflita e busque o 

conhecimento mais desenvolvido, pois, e insuficiente um enfoque meramente academico para 

dar sentido a uma educaeao geral, (SACRISTAN, 2010). 

Esse tipo de curriculo e fundamentado a partir da educaeao progressiva1 que da enfase 

a experiencia do aluno. Os conteudos devem ser trabalhados de forma que tenham significado 

e importancia para os alunos, como tambem para o desenvolvimento da sociedade. Segundo 

Dewey (1967, p. 16) citado por Sacristan (2010, p. 42): "se coloca no ensino o problema de 

como conectar as experiencias dos alunos elevando-as a complexidade necessaria para enlaca-

1 No inicio dos anos 1920 a educaeao progressiva floresceu sob a orientacao e suporte de Francis Parker; John 

Dewey e Wiliara James. Johnson e Wittenberg (1982) afirmam que do final desta decada ate a metade dos anos 

1930 a educaeao e a filosofia progressivas tinhara grande aceitacao nas escolas publicas norte americanas 

(CREMIN apud KLIEBARD, 2004 citado por SANTOS). [...] Na decada de 1940 a educaeao progressiva 

enfraqueceu e apos a Segunda Guerra Mundial o essencialismo voltou na forma de tradicionalismo. Os 

educadores progressives estavam perdendo importancia para os tradicionalistas e alguns progressives 

defenderam o lema do movimento de "educafao para a vida", cuja proposta era favorecer o ensino das 

aplica?oes dos conceitos a vida cotidiana e dar menos enfase ao ensino das disciplinas cientificas (JOHNSON; 

WITTENBERG, 1982 citado por SANTOS). 
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las com os conhecimentos e com a cultura elaborada, que e necessaria numa sociedade 

avancada, aspectos considerados valiosos em si mesmos por toda uma tradicao cultural". 

Um terceiro modelo teorico da proposta por Sacristan (2010) e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA legado tecnologico e 

eficientista no curriculo. E caracterizado como um instrumento de controle do Estado. Sao 

estabelecidas metas, finalidades e avaliacao para se averiguar qualidade e fraeasso, por 

exemplo. Os conteudos sao definidos e impostos aos sistemas de ensino, sem nenhuma 

discussao sobre sua importancia e significado para os alunos. 

Sao formulados e planejados externos a escola e o professor se insere dentro dessa 

configuracao como um sujeito executor, que tem que se adequar ao modelo de professor 

proposto no curriculo. Apresenta um fato contraditorio, pois, ao mesmo tempo em que fala-se 

em um professor analitico, crftico, delimita competencias para o professor se moldar a elas. 

O quarto modelo teorico refere-se a " A ponte entre a teoria e a agao: o curriculo 

como configurador da pratica". Nesta, o curriculo e compreendido como uma eonstrucao 

historica social, que tem dialogado intrinsecamente com a realidade pratica do sistema 

escolar. Nas palavras de Sacristan (2010, p. 48): 

As teorizacoes sobre o curriculo se diferenciam pelo tipo de interesse que 

defendem nos sistemas educativos: seu afiancamento, aperfeicoamento 

recuperador ou mudanca radical. A melhora da pratica implica tomar partido 

por um quadro curricular que sirva de instrumento emancipatorio para 

estabelecer as bases de uma acao mais autonoma. 

Segundo Grundy (1987) citado por Sacristan (2010, p. 48) o processo de eonstrucao 

do curriculo nao deveria se separar do processo de realizacao nas condicoes concretas dentro 

das quais se desenvolve. No curriculo nao deve ser observado apenas a objetividade tecnica, 

pois o seu desenvolvimento e realizacao pratica envolvem varios atores, como professores, 

alunos, gestores, diferentes contextos sociais e culturais, gestores externos ao contexto 

escolar, com isso, essa concepcao critica o eficientismo, quando este desconsidera as 

diferentes realidades sociais e culturais. 

Durante o processo de eiaboracao do curriculo e importante que ele seja pensado de 

forma colaborativa, em inter-relacao as condicoes de infraestrutura das escolas e que haja um 

amplo debate entre as varias instancias do ensino. E assim tornar possivel construir um 

curriculo com viabilidade efetiva para ter significado na pratica. O curriculo em seu processo 

de planejamento deve tambem esta em consonancia com as possibilidades de infraestrutura, 

investirnento, aparato didatico e tecnologico. 



17 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Sacristan (2010) o tempo na escola aumentou e vem assumindo outras 

atribuicoes como da lam ilia, da igreja e grupos sociais. A escola certamente tem que 

considerar em sua perspectiva de ensino, o aspecto social, cultural e religioso do aluno e a sua 

funcao educativa com relacao a estes, entretanto, nao se pode construir ou aceitar a ideia ou 

condicao de escola como instituicao univoca, capaz de deter todos esses aspectos, 

desconsiderando o conhecimento e a autonomia de outras instituicoes. 

O curriculo nao deve, em suas prescricrjes, abranger todos esses aspectos, sem a 

partieipacao coativa dos que constituem o sistema de ensino, porque assim vai esta exercendo 

um controle muito amplo sobre o processo de fbrmacao e desenvolvimento dos alunos. De 

encontro a isso, no processo de eonstrucao do conhecimento e desenvolvimento pessoal, e 

necessario que haja engajamento dos pais com a escola, com discussoes sobre valores e 

objetivos direcionados para os alunos. Como tambem levar em consideracao as influencias 

musicais, artlsticas, o contexto social, religioso, cultural, etc., aspectos estes que apresentam 

dinamica, conhecimentos, praticas, enfim, especificidades proprias em suas criacoes e fazem 

parte do processo de formacao dos alunos. 

Qualquer pratica que intencionalmente busque influir na producao de 

significados e uma pratica pedagogica. Isso inclui muitos aspectos: educaeao 

dada pelos pais, producao de filmes, trabalho pastoral, de assistencia a saude, 

servico de assistencia social, de assistencia a saude, arquitetura, direito, 

publicidade e muito mais. (GIROUX; SIMON. 2011, p. 131). 

Sacristan (2010) faz outra observacao, diz que no curriculo, alguns saberes sao 

considerados mais valiosos do que outros. Os admitidos como proprios do sistema escolar, 

tem, por exemplo, a diferenciacao entre areas ou disciplinas fundamentais e areas secundarias. 

A importancia da matematica ou das ciencias em geral costuma ser maior do que a do 

conhecimento e experiencia esteticos, por exemplo. 

E necessario que os diversos saberes sejam valorizados, para chegar a alcancar os 

objetivos de desenvolvimento integral dos alunos, de forma que tenliam valor significativo 

para a diversidade cultural dos alunos, que compoem o contexto escolar. Cada aluno tem suas 

experiencias, vivencias sociais, habilidades, aptidoes e gostos. Pode desenvolver o interesse 

pela miisica, pela danca, pelo esporte e entre muitas outras opcoes, e nao exclusivamente, pela 

Matematica, Ciencia, Geografia, Historia, etc. 

A selefao de um tipo de cultura com predominio sobre outra induz os 

privilegiados, que se ligam com a cultura dominante, a adquirirem cada vez 

mais educaeao especializada, com todas as mutilacSes que a especializafao 
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comporta, e os menos favorecidos, ao fracasso escolar e ao distanciamento 

consequente do mundo cultural. (SACRISTAN, 2010, p. 65). 

Desta forma, os conteudos e as praticas pedagogicas, devem ser planejados de modo 

que nao favorecam aqueles alunos que possuem maiores privilegios economicos, sociais e 

culturais. A centralizacao em alguns conteudos e o metodo de ensino sem diversidade, 

promndidade e dinarnica, pode ser percebido sem significacao, valor ou identidade para 

alguns alunos. E necessario um curriculo que norteie o ensino na perspectlva de que todos os 

alunos obtenham exitos e resultados semelhantes, sem grandes disparidades no que se refere 

ao desenvolvimento dos alunos. 

Professores, especialistas da area de educaeao, que desejam traballiar por uma 

educaeao que promova condicoes mais igualitarias, devem buscar desenvolver discussoes 

sobre o "curriculo comum", apontado que Sacristan fala. Para ele [...] "numa sociedade 

heterogenea e com desiguais oportunidades de acesso a cultura, o curriculo comum 

obrigatorio tem que ser enfocado inexoravelmente desde uma perspectiva social." 

(SACRISTAN, 2010, p. 111). 

Em um contexto de diversidade, como e o da escola, os alunos tem suas experiencias, 

desejos, individualidades e capacidades, as proposicoes do curriculo com determinada 

estruturacao, podem ser insignificantes e sem importancia para eles. Impoem uma selecao de 

conteudos, propostas pedagogicas, metodos avaliativos, sem uma averiguacao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a priori, das 

condicoes estruturais da escola, da formacao do professor, do contexto social e cultural da 

comunidade. Questoes estas, que devem fazer parte das discussoes que permeiam a 

elaboracao do curriculo. 

O investimento na formacao e qualificacao do professor deve ser maior, para que ele 

tenha, como diz Sacritan (2010) a capacidade de discernir, compreender o que vem sendo 

proposto no curriculo, resignifica-lo. Que seja capaz de selecionar conteudos, estabelecer 

metodologias para seu trabalho, ter conhecimento e posicionamento pedagogico. Sao acoes 

que demonstram autonomia profissional do professor e que possivelmente falta a maioria dos 

docentes, pois, segundo pesquisa da fondacao Victor Civita (2010): 

A formacao de professores no pais atualmente ainda sofre, primeiro, os 

impactos do crescimento rapido das redes piiblicas e privada de Ensino 

Fundamental, e das improvisacoes que foram necessarias para que as escolas 

funcionassem, o que criou a representacao que formar professor pode ser um 

processo rapido e aligeirado. Segundo, o modelo 3+1, que traz o problema 

de se centrar o perfil de formacao quase somente no conhecimento 

disciplinar especifico [...] e nao na formacao de um professor para a 
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Educaeao Basica, onde devera trabalhar com criancas e adolescentes em 
desenvolvimento. 

O trabalho do professor em muitas escolas e muito dependente dos livros didaticos. Na 

maioria dos casos ele segue estritamente os conteudos, a sequencia, as atividades do livro 

didatico, pois sua formacao nao lhe oferece condicoes de construir conhecimento suficiente 

para intervir com maior autonomia na escolha de conteudos, metodologia, avaliacao e, 

consequentemente, nao apresenta condicSes para promover a resignificacao do curriculo. Para 

Sacristan (2010, p. 148): 

Em relacao aos professores de educaeao primaria, o nivel de formacao 

cientifica, humanfstica, etc. nao e o suficiente em muitos casos para poder 

formar decisoes sobre os conteudos que deverao ser distribuidos, sobre a sua 

ponderacao epistemologica, sua sequenciacao, estrutura, validade, etc. Em 

relacao aos professores do secundario, em sua formacao de partida costuma 

faltar o conhecimento que pondere a importancia educativa do conteudo, o 

dominio de sua estrutura, etc. 

Neste sentido, devemos nos atentar as intencoes ocultas existentes no curriculo. Por 

exemplo, quando dar-se maior prioridade a algumas areas ou disciplinas, ha pouca 

preocupapao com o desenvolvimento mais integral dos alunos, pois, segundo Sacristan (2010, 

p. 74): 

A importancia da escolarizacao numa sociedade industrial dominada por um 

tipo de saber aparenta relegar o valor da escola como socializadora e 

promotora de um determinado eonsenso social e moral. Hoje, notamos o 

valor do curriculo oculto como delator de uma educaeao encoberta, em 

reacao a visao da escola como uma instituicao generosa, igualadora e 

propagadora do saber e das capacidades para a vida social e economica. 

Observando algumas coneepcoes de curriculo, e possivel constatar que as exigencias 

economicas e das eamadas mais ricas sao respondidas de forma mais preponderante no 

curriculo, como e possivel observar em Goodson (2010), quando cria-se um ensino de 

laboratorio, sem contextualizacao, direcionado para aqueles alunos que tem "mentes aptas" 

para conhecimentos mais abstratos, que sao os integrantes da burguesia. Pelo menos, foi essa 

ideia colocada em alguns curriculos do seculo X V I I I . 

Um curriculo que e prescrito de forma generalista, que propoe ou impoe objetivos e 

rnetas a serem alcanpadas, sem conhecer a realidade das escolas com suas contextualizapoes, 

nao esta imbufdo de responsabilidade, intencao e preocupacao em promover um 

desenvolvimento mais igualitario entre os alunos. Segundo Goodson (2010) o curriculo tem 
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que ser construfdo era confronto com a realidade pratica das escolas, para que seja possivel 

identificar problemas no processo de ensino-aprendizagem e assim discutir e planejar 

mudancas. 

Moreira e Tadeu (2011) destacaram a relacao curriculo e ideologia; curriculo e cultura; 

e curriculo e poder, como pontos centrais das teorizacoes criticas de curriculo. Apresentam a 

relacao de poder incidente sobre o curriculo, quanto a dominacao de certos grupos e a 

submissao de outros, em que as intencoes e objetivos dos que dominam, prevalece na 

organizacao dos elementos que compoem o curriculo oficial. Disciplinas e conteudos sao 

determinados e validados como conhecimento certo, verdadeiro, vahoso. Favorecendo a 

exclusao de varios outros conhecimentos populares. No que concerne a ideologia, valores sao 

representados como sendo a realidade em si, quando na verdade e uma visao de mundo de um 

grupo, o qual tem as suas intencoes. 

Nesse contexto de cultura, ideologia e poder na producao do curriculo, os professores, 

alunos, a escola, os gestores e os pais devem participar desta discussao e elaboracao. A 

cultura, os valores, a religiao e outros, nas suas diversas contextualizacoes, devem fazer parte 

do projeto de ensino proposto no curriculo, mas de forma democratica. As necessidades dos 

alunos, carencias, problemas sociais existentes e experiencias, devem ser ouvidos e em 

condicao de partieipacao ativa. Para que aqueles que prescrevem o curriculo, nao imponham 

ou validem as suas proposicoes como sendo as ideais. 

O curriculo generalista oculta as contextualizacoes, os discursos dos alunos, os seus 

problemas cotidianos, as suas peculiaridades. Com isso, e necessario que estabelecamos 

maiores elos entre Universidade, Estado e Escola. A escola, a universidade e a populacao 

devem pressionar o Estado por maiores incentivos financeiros, por exemplo, para uma 

ampliacao de debates, discussoes e pesquisas destas instancias, e de forma articulada. Assim, 

a escola deixa de ser passiva a determinacoes externas e comeca a deliberar, a ser ouvida, na 

perspectiva de que os alunos sejam vistos por inteiro, dentro de seu cotidiano e de processos 

culturais mais amplos. Nao sao maquinas que apenas seguem de forma obediente e 

harmdnica, determinacoes que em muitos casos sao estabelecidas para responder 

primordialmente as necessidades de ordem economica. 

Em lugar de sermos defmidos como pessoas que participam da luta para 

construir e reconstruir nossas relacoes educacionais, polfticas e economicas, 

somos definidos como consumidores. Esse e um conceito verdadeiramente 

esdriixulo, porque enxerga as pessoas basicamente como estomagos ou 

fornos. [...] deixe a criagao por conta dos guardioes da tradicao, doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA experts 
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em eficiencia e responsabilidade, dos detentores do "verdadeiro 
conhecimento" (APPLE 2011, p. 62). 

E exatamente a essa condicao de curriculo e ensino, que devemos nos opor 

veementemente. Para que a escola e o professor nao apenas busquem aplicar suas 

proposicoes, sem questionar ou participar. Um curriculo nacional e aceitavel quando em um 

processo de discussao e cooperacao amplo. Segundo Apple (2011, p. 78): 

[...] o curriculo nacional so teria sucesso se o trabalho de mudanca fosse 

concebido e empreendido como uma grandiosa aventura de aprendizado 

cooperativo. O empreendimento seria um retumbante fiacasso se fosse 

concebido e organizado primordialmente como um processo tecnico de 

desenvolvimento de novos exames e materials e sua posterior 'disseminacao' 

ou implementacao. 

Em consonancia com os currfculos nacionais que sao implantados de forma nao 

cooperativa, com validacoes de conhecimentos como sendo a cultura certa, excluindo muitos 

outros conhecimentos culturais, estao as avaliacoes nacionais, que verificam o nivel de 

conhecimento dos alunos. Se aqueles que governarn, falam em seus discursos de uma 

educaeao para todos, entao se os resultados nas avaliacoes sao muito incongruentes ou 

apresentam grandes diferencas entre uma escola ou outra ou entre escolas publicas e privadas, 

entre alguns alunos e outros, fica constatavel que existe serias deficiencias nos sistemas de 

ensino. Sao estabelecidas metas e objetivos para o ensino, entao que oferecam condicoes que 

favorecam um desenvolvimento coerente e mais justo, para assim nao formar uma maioria de 

excluidos. 

Enfim, para que haja a elaboracao ou aplicacao, assimilacao consciente, democratica, 

racional de um curriculo, em que se tenha o objetivo de conseguir o desenvolvimento integral 

dos alunos e socialmente mais igualitario, se faz necessario maiores investimentos e amplos 

debates, pesquisas e discussoes com a partieipacao efetiva de professores do ensino superior, 

do ensino basico, gestores, politicos, academicos de outras areas que tragam contribuicoes 

para o debate. 

Partindo desta discussao acima, sera observado no capitulo seguinte como estas 

questoes sao trabalhadas no PCN. Cabe, nesse sentido, uma reflexao acerca das questoes que 

norteiam as politicas curriculares a partir do contexto da decada de 1990 no Brasil, tendo em 

vista compreender os caminhos que colaboraram para essa construpao curricular, bem como a 

relacao dessa proposta com as teorias do curriculo. Essa discussao, que sera elaborada no 
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capftulo seguinte, permitira questions as inter-relacoes entre teoria, polftieas e praticas 

curriculares no Brasil. 
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C A P I T U L O I I - AS P O L I T I C AS C U R R I C U L A R E S NO B R A S I L : U M R E C O R T E A 

P A R T I R DA D E C A D A D E 1990. 

2.1 As reformas no mundo da educaeao: uma eontextualizacao 

Partindo do entendimento de Goncalves (1999, p. 71) de que "toda proposta de 

reforma da educaeao visa construir um determinado mundo; e, assim uma visao do mundo 

que esta sendo proposta. Sendo assim, toda proposta de reforma da educaeao aparece como 

crftica a educaeao que se tem, condicao essa que visa credenciar a proposta que se faz". 

Nesse contexto, trazemos para pauta de discussao as reformas da educaeao no Brasil, 

em um recorte a partir da decada de 1990, com o objetivo de compreender o contexto 

historico em que foram pensadas e quais os fatores que provocam essa necessidade de 

mudanca. Como tambem, reconhecer com qual teoria curricular, preconizada por Sacristan 

(2010) os Parametros Curriculares Nacionais (PCN) esta em consonancia e identificar como 

esta relacao ressoa sobre o ensino. Alem disso, apontamos o tipo de conhecimento cultural 

que e selecionado e as possiveis exclusoes que pode provocar no referido documento. 

2.2 As reformas no mundo da educaeao e a repercussao no Brasil: alguns apontamentos 

O contexto mundial que o Brasil estava inserido na decada de 1990, na qual foi 

concebido, elaborado e difundido os PCN, e caracterizado pelo momenta de consolidacao dos 

capitais monopolistas e de sua expansao por varias fronteiras de Estados, em todo o mundo. 

Varios paises da America Latina, a exemplo o Brasil, passaram por intensas mudancas na 

economia, na cultura e na educaeao. 

Nessa transposicao de fronteiras, os Estados nacionais assumiram importante 

papel, pois, ofereceram suporte basico para o desenvolvimento desse 

capitalisrno mundializado. [...] a inflaeao desenfreada serviu de motivo para 

que o pais fosse conduzido rumo a reformas significativas no ambito dos 

compromissos do Estado, direcionado a uma politica explicita de 

privatizacao e descompromisso com a dimensao social. (CAMARGO; 

FORTUNATO, 1997, p. 21 citado por PONTUSCHKA, 1999, p. 12). 

Nesse contexto de crise na economia e a insercao de novos investimentos do capital 

privado no Brasil, desenvolveu-se um cenario de emergencia das transformagoes na educaeao. 

As medidas voltadas para as mudancas se deram a partir, por exemplo, da criacao do PCN, 
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sob influencia direta da Lei de Diretrizes e Bases da Educaeao Nacional, e esta por sua vez, 

sob influencia de determinacoes de organizacoes internacionais, como o Banco Mundral e 

corporacoes privadas que objetivam prioritariamente o lucro, e pouca preocupacao com o 

desenvolvimento social mais igualitario. 

Sousa (2002) salienta que a escola publica surgiu com o advento da Revolucao 

Industrial, que por sua vez, mobilizou o deslocamento de grandes massas populacionais do 

campo para as areas perifericas das cidades. Nesse sentido o autor diz que o curriculo surgiu 

do ponto de vista politico, como um instrumento destinado a processar o aluno com o maximo 

de eficacia e o minimo de custos, numa logica empresarial, comercial ou industrial. 

O PCN [...] nao constitui um projeto isolado, mas fazem parte de politicas 

publicas educacionais iniciadas com a LDB/96 e estabelecidas de acordo 

com as determinacoes de politicas mais amplas ditadas pelo conjunto dos 

paises chamados de "emergentes" como o Brasil, sob o respaldo e a 

cooperacao do Estado, e que afetam profundamente o trabalho das escolas 

brasileiras. (PONTUSCHKA, 1999, p. 14). 

A elaboracao desse documento - direcionado como referenda para a Ensino Basico, 

esta balizado em premissas neoliberais. De acordo com Goncalves (1999) "o PCN apresenta 

de forma centralizada em seus preceitos a categoria flexibilizaeao, ou seja, a educaeao estar 

flexivel as transformacoes e necessidades do mercado". Perde-se a ideia de formacao para ser 

substituido pelo 'aprender a aprender', de certa forma uma desvalorizacao da formacao 

universitaria, por propor cursos rapidos para profissionais com curso superior, que lhes dao 

legalidade para atuar na earreira docente. O mesmo autor aponta uma perspectiva de curriculo 

contraria a esta. 

Acreditamos que esta mudanca deva se da na direcao daquilo que uma 

verdadeira transformacao dos nossos curriculos exige, ou seja, no sentido de 

uma nova relacao entre o conhecimento tecnico-cientifico e uma sociedade 

que dele se aproprie, e nao no sentido de uma sociedade que sofra os efeitos 

de uma revolucao tecnologica que aparece aos eidadaos como nao sendo 

comandada por ninguem (o que, obviamente, e um absurdo nao so logico 

como sobretudo historico e politico). (GONCALVES, 1999, p. 78). 

A principal forca que esta presente nos principios que orientam o PCN e o contexto 

historico atual, comando por preceitos neoliberais. Mas, que tambem e permeado por varias 

influencias sociais e culturais, como o conhecimento produzido nas universidades, pelas 

varias areas do conhecimento, como a pedagogia, a psicologia, a sociologia e de varias outras 

areas do saber. 
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Segundo Silva (2007), sao varias as reformas que vem acontecendo no curriculo, na 

educaeao, mas o que se verifica e que: 

Essa crenca no poder das reformas das redes publicas e desestabilizada na 

presente decada, quando sao divulgados os resultados das avaliacoes de 

desempenho da escola basica [...] a educaeao tem recebido especial destaque 

na midia, e a escola publica tem sido criticada por nao conseguir, nem ao 

menos, que a maioria de seus alunos tenha um dominio razoavel da leitura e 

da escrita. (SILVA, 2007, p. 293). 

O PCN e um evidente instrumento com intencoes de controle pelo Estado, que atraves 

de seus objetivos inferidos a Educaeao Basica, propoe adaptar ou desenvolver uma educaeao 

aos moldes e necessidades do periodo historico atual e, principalmente, no que se refere as 

condicoes socio-economicas. Desenvolvido de forma centralizada pelo Governo Federal, nao 

foi elaborado a partir de um amplo debate entre as instancias universitarias, entre os diversos 

representantes sociais, politicos, alunos, professores do ensino basico. Entretanto, apesar da 

influencia que o Estado e concepcoes neoliberais exerce, e importante salientar que existem as 

resistencias e foreas sociais que atuam no processo. Segundo Uberti (2012, p. 13-14, grifo 

nosso): 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pratica discursiva cidada
2

 instiga a compreensao da existencia de um 

complo neoliberal, como se ele estivesse destinado a dizimar a maioria da 

populacao mundial por meio de suas estrategias de poder. No entanto, se o 

investimento no mercado empresarial e feito de forma totalmente 

despreocupada com a responsabilidade socioambiental, se ha um boicote da 

educaeao com a sua transferencia da esfera dos direitos sociais para a esfera 

do mercado, se o aumento desenfreado da violencia e oriundo da falta de 

minimas condicoes de sobrevivencia da maioria da populacao, so para citar 

alguns exemplos, isso nao e simplesmente o resultado preciso de 

procediroentos perfeitamente encadeados ao longo da historia, os quais 

retratam o designio da vontade de alguns. Sao lutas historicas travadas no 

interior dos campos de saber e de poder que, nao prescindindo as acoes dos 

sujeitos criaram as condic5es de visibilidade e enunciacao do que 

experimentamos na atualidade. 

Nao aconteceu uma eonstrucao verdadeiramente cooperativa, solidaria e social, na 

qual os protagonistas da educaeao e interessados fossem ouvidos na perspectiva de mudar, de 

terem-se mais oportunidades para eles, uma educaeao de qualidade que ouve e valoriza as 

opinioes e necessidades deles. A populacao nao pode alienar-se das necessidades de melhorias 

2 A pratica discursiva da Escola Cidada e caracterizada pela definigao de propositos educativos que se propoe a 

fortes divergencias com o que podemos nomear de um modelo de ensino traditional. [...] A escola traditional a 

que se referem e, tambem, caracterizada por um envolvimento com os propositos educativos de um projeto de 

sociedade neoliberal. (UBERTI, 2007, p. 14). 
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na educaeao, no que concerne, por exemplo, em desenvolver um ensino mais significativo, 

efetivo e transformador. 

2.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os Parametros Curriculares Nacionais: uma visao geral 

Uma questao emblematica que e importante destacarmos sobre PCN e que alem de 

propor eixos tematicos, ele seleciona detalhadamente conteudos e ainda enfoca as reflexoes 

que o professor deve fazer sobre o conteudo, sem ter havido articulacao com os proprios. Com 

isso faz-se necessario questionar, se isso nao expressa desconfianca na capacidade 

profissional do professor, de planejar a sua aula e desenvolve-la com seus alunos, as reflexoes 

que considere ser importante, levando em conta que a sua formacao lhes permita isto. "Na 

Finland ia, onde existe um sistema de educaeao que e considerado, segundo o Ranking 

mundial que avalia a educaeao em paises de todo o mundo, a melhor educaeao do mundo, 

avaliada assim por quatro anos consecutivos e tendo sido a ultima avaiiacao feita em 2010" 

(Gl EDUCACAO, 2013). Neste pais, a estruturacao e organizacao do curriculo para o ensino 

basico e distinto do PCN, pois, segundo a Revista Educaeao (2011, p. 1): 

Ha um curriculo nacional basico, que dita as linhas gerais do que deve ser 

ensinado, mas o docente pode escolher os metodos, os livros, o tipo de 

didatiea e inclusive optar ou nao pelo uso da tecnologia. "O curriculo nao e 

sobre o que se ensina. E sobre o que os alunos devem aprender. Ele define as 

capacidades e habilidades que os estudantes devem ter quando terminarem 

seus estudos", explica Helja Misukka, secretaria de Estado da Educaeao. Na 

Finlandia, antes de aprenderem os conteudos, os alunos tem experiencias 

praticas que auxiliarao no seu entendimento future. 

Na Finlandia e proposta uma educaeao que o aluno se desenvolva, se emancipe. Para 

isso investe na formacao do professor, na sua qualificacao, para que adquira autonomia em 

sala de aula. Saber escollier, definir conteudos e meios de ensino, o que acontece de forma 

precaria e muito pontual no Brasil. 

No caso dos Parametros Curriculares Nacionais, ele e colocado como instrumento de 

atualizacao pedagogica para os professores e com relacao aos conteudos, sao bem 

delimitados, nao e proposto linha gerais de determinadas disciplinas, como no caso do da 

Finlandia: 

Esses referenciais buscam orientar e garantir a coerencia das politicas de 

melhoria da qualidade de ensino, socializando discussoes, pesquisas e 

recomendacoes, subsidiando a partieipacao de tecnicos e professores 



27 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

brasileiros, principalmente daqueles que se encontram rnais isolados, com 

menor contato com a producao pedagogica atual. (BRASIL, 1998, p 50). 

Sposito (1999) clarifica que o "PCN foi fundamentado imerso nas leis de mercado, 

buscando alta produtividade e a baixo custo". O que nao condiz com os preceitos de um 

ensino socialmente mais justo, o qual requer investimento e e um processo complexo, quando 

estamos falando de Brasil, por apresentar grande diversidade cultural, etnica e uma realidade 

com grandes desigualdades socioeconomieas. 

Ele destaca que durante a elaboraeao do PCN, houve ausencia de debates anteriores ao 

documento, como se toda a qualidade teorica voltada para a educaeao estivesse contida nele. 

Outra questao que faz uma crftica e com relacao a rapidez em que foi elaborado, pois, nao foi 

dada abertura para um processo de analise e discussao mais amplo e aprofundado. Como 

tambem, nao foi feito um debate com a partieipacao efetiva dos professores do ensino basico, 

que sao os que realrnente conhecem os problemas do contexto escolar. O que viria a promover 

articulacao entre cotidiano escolar e o Estado, juntamente com os professores do ensino 

superior. 

Na introducao do PCN (1998, p. 5) fala-se o seguinte: 

E com imensa satisfacao que entregamos aos professores das series finals de 

ensino fundamental os Parametros Curriculares Nacionais, com a intencao 

de ampliar e aprofundar um debate educacional que envolva transformacao 

positiva no sistema educativo brasileiro. 

Este fragmento do texto nao orienta e nem clarifica de que forma esses debates 

deveriam acontecer e ainda faz entender que o documento e um instrumento que promovera, 

da forma como foi elaborado, uma educaeao de qualidade. Segundo Sposito (1999) "e 

possivel constatar a centralidade e supervalorizacao da qualidade do documento". Fala-se em 

traduzir e discutir, nao e mencionado o refazer, o reelaborar. 

Os Parametros Curriculares Nacionais nascem da necessidade de se construir 

uma referenda curricular para o ensino fundamental que possa ser discutida 

e traduzida em propostas regionais nos diferentes Estados e municipios 

brasileiros, em projetos educativos nas escolas e nas salas de aula (BRASIL, 

1998, p. 9). 

O documento e colocado como peca suficiente para ser operacionalizado sendo 

necessario para isto apenas a distribuicao para todas as escolas. Entretanto, e ausente a 

discussao sobre as dificuldades de estrutura fisica da escola, de diversidade de atividades 
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esportivas, liidicas e, principalmente, da formacao dos professores e da valorizacao da carreira 

docente, na visao social e do Estado. Nao indica os direcionamentos a serem tornados para se 

chegar aos objetivos. 

Considerando o que foi exposto anteriormente, de que o PCN foi desenvolvido sob 

influencias neoliberais, de fato a sua fundamentacao e marcada preponderantemente pelos 

preceitos de fazer uma educaeao que responda as necessidades do mercado, quando, por 

exemplo, promove sistema de avaliacao partindo de provas quantitativas, quando na verdade 

ha possibilidades de ir alem destas. "A avaliacao de qualidade social supera a visao de 

educaeao como aquisicao de informacao medida por provas e exames". (PARO, 2000 citado 

por PACIEVITCH, 2011, p. 7). 

E necessario que se objetive fazer uma educaeao que promova resultados 

significativos, que afete as acoes dos alunos, de modo que venham a melhorar a realidade 

cotidiana e a do pais. 

A escola de qualidade social e aquela que atenta para um conjunto de 

elementos e dimensoes socioeconomicas e culturais que circundam o modo 

de viver e as expectativas das familias e de estudantes em relacao a 

educaeao; que busca compreender as politicas governamentais, os projetos 

sociais e ambientais em seu sentido politico, voltados para o bem comum; 

que luta por financiamento adequado, pelo reeonhecimento social e 

valorizacao dos trabalhadores em educaeao; que transforma todos os espacos 

fisicos em lugar de aprendizagens significativas e de vivencia efetivamente 

democratica (PACIEVITCH, 2011, p. 7). 

O curriculo na sua elaboragao deve indiscutivelmente esta em conexao direta com o 

contexto das escolas. Do que adianta estudar conteudos, fazer atividades, se elas nao tiverem 

utilidade pratica, que nao traga contribuicao para as atividades do cotidiano dos alunos e 

professores, compreensao da realidade, de questoes sociais, politicas e naturais, como 

possibilidade de emancipacao e transformacao, e ao mesmo tempo, promovam condicoes de 

encaminhamento para trabalho, considerando as exigencias e necessidades do momenta 

historico e social. 

Na pesquisa realizada por Moreira (2010) no qual faz uma analise de algumas 

propostas de curriculo desenvolvido na decada de 1980, em oposicao as condicoes de 

autoritarismo do regime militar. O estudo analisa o curriculo do estado de Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, Sao Paulo e o da capital Porto Alegre. Os quais foram pautados, principalmente 

nas proposicoes de Paulo Freire, da educaeao popular e da pedagogia de conteudos. Nesse 

sentido, Moreira (2010, p. 142) afirma que: 
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Um curriculo oficial comum representa uma forma autoritaria e mecanica de 

organizar o ensino, que expressa desconfianea em relacao a habilidade dos 

estudantes e a competencia dos professores, assim como constitui uma 

tentativa de manipulacao de suas atividades. [...] Dai a preferencia dos 

autores associados a educaeao popular por curriculos mais localmente 

definidos, ao inves de curriculos decididos, em instancias centrais, para todo 

um sistema escolar. 

Da mesma forma, Sposito (1999, p. 26) aponta que: 

A grande limitacao desta forma de proposieao nao esta, portanto, na 

presenca dos "especialistas", mas na falta de partieipacao daqueles que sao, 

nesse caso, os principais agentes do processo educacional, ou seja, os 

professores do ensino fundamental. 

Convergindo com esta ideia, e importante que os alunos tenham na escola um 

ambiente no qual possam participar de atividades liidicas, recreativas, esporte, miisica, 

cultura. E de forma planejada e organizada. Desta forma, deve-se fazer construir 

conhecimentos de diferentes areas na perspectiva de proporcionar qualidade de vida para os 

alunos, de promover a eonstrucao de uma sociedade com condipoes de vida mais justas, 

atraves da pratica social do saber escolar. 

O PCN (1998, p. 37) faz proposipoes importantes, entretanto, e visivel a falta de 

direcionamento para a operacionalizapao de suas propostas. 

As reflexoes e experiencias ao longo dos ultimos trinta anos foram intensas e 

extremamente relevantes para o momenta atual [...] Elas apontam que, para 

analisar e propor novas atuapoes em educapao e preciso considerar aspectos 

sociais, politicos, culturais, antropologicos e psiCbldgicos. So considerando 

os distintos aspectos que concorrem para a formacao do aluno e que o 

processo de escolarizagao pode passar de fato colaborar para a atuapao 

autonoma dos alunos, na eonstrucao de uma sociedade democratica. 

Com relapao ao processo de ensino e de aprendizagem, faz uma proposipao 

importante, pois, destaca a importancia de respeitar as fases de desenvolvimento cognitivo 

dos alunos, uma abordagem de cunho psicologico. 

O que o aluno pode aprender em determinado momenta da escolaridade 

depende das possibilidades delineadas pelas formas de pensamento de que 

dispoe naquela fase de desenvolvimento, dos conhecimentos que ja construiu 

anterionnente e do ensino que recebe. (BRASIL, 1998, p. 72). 
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Considera o erro como algo que faz parte do processo de aprendizagem. "Hoje, o erro 

construtivo e interpretado como algo inerente ao processo de aprendizagem e fator de ajuste 

da acao pedagogica", (BRASIL, 1998, p.72). Entretanto, o documento nao se aprofunda nas 

reals problematicas existentes nas questoes das deficiencias e atrasos de alguns alunos, 

durante o processo de aprendizagem. Dai, por exemplo, a importancia da partieipacao dos 

professores do ensino basico, no processo de discussao e eonstrucao do curriculo. Por 

exemplo: alguns alunos nao conseguem acompanhar o processo de ensino, ou tem alguma 

deficiencia, entao quais estrategias de ensino devem ser pensadas para superar essas 

limitacoes? Nesse sentido, o documento coloca cultura como instrumento mediador do 

conhecimento. 

A abordagem construtivista afinna o papel mediador dos padroes culturais, 

para integrar, num unico esquema explicativo, questoes relativas ao 

desenvolvimento individual e a pertinencia cultural, a eonstrucao de 

conhecimentos e a interacao social (BRASIL, p. 72). 

Fala-se no papel mediador dos padroes culturais no desenvolvimento individual, 

cultural, na eonstrucao de conhecimentos e na interacao social. Como tambem, destaca a 

importancia de se levar em conta as individualidades dos alunos durante a aprendizagem. 

Na exposicao de objetivos, e importante que se considere, em prirneiro lugar, 

que nem todas as pessoas tem os mesmos interesses ou habilidades, nem 

aprendem da mesma maneira, o que exige uma atencao especial, por parte da 

equipe escolar, para que todos possam se integrar no processo de aprender. 

(BRASIL, 1998, p. 73). 

Diz-se que e por meio dos conteudos e do tratamento dado a eles que os propositos da 

escola se realizam. E, propoe romper com a ideia de linearidade e acumulo de conteudos, para 

se fazer um ensino de conteudos de forma articulada, significativa, contextualizada. Essa 

proposta se torna significativa, quando o conhecimento escolar aprendido da Matematica, da 

Geografia, de Portugues, Historia e das varias outras disciplinas possam ser compreendidos de 

forma contextualizada, tendo utilidade cotidiana. 

Pensando essa relacao do curriculo com o cotidiano, Moreira (2010, p. 12-13) destaca 

algumas caracteristicas que marcaram o curriculo desenvolvido em alguns Estados brasileiros, 

na decada de 1980 e que trouxeram avanco para um ensino mais significativo e democratico. 

Aqui sera exemplificado o caso de Sao Paulo: 
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No municfpio de Sao Paulo, a proposta politico-pedagogica foi orientada por 

tres principios: partieipacao, descentralizacao e autonomia. [...] Nesse 

sentido, elaboraram-se estados da comunidade para verificar os problemas 

viveneiados pela populacao. [...] As disciplinas foram chamadas a interpreta-

los: os conteudos eram selecionados e "construidos" pelo educador com base 

em suas contribuicoes para o estudo dos temas. A interdisciplinaridade se 

fez, assim, mais no piano da pratica pedagogica e nas questoes sociais que 

no piano epistemologico propriamente dito. A especificidade de cada area do 

conhecimento foi mantida, mesmo quando se pretendia relativizar a 

dicotomia entre o saber escolar e o do senso comum e abrir carninhos para o 

enriquecimento reclproco. 

No caso do PCN, nao houve esta identificacao previa de problemas cotidianos 

existentes, ate porque ele e um curriculo comum pra todo o pais, foi elaborado externo ao 

contexto das escolas. Apesar disto, apresenta uma proposta interessante quando fala em o 

aluno adquirir informacoes, conceitos, de forma relacionada com experiencias. Incentiva a 

aquisigao de atitudes procedimentais, ou seja, saber fazer, pesquisar, construir texto e opinioes 

a partir de varias fontes de consulta. O que e positivo do ponto de vista pedagogico porque o 

aluno pode confrontar ideias para assim ter condicoes de fazer uma analise crftica sobre 

determinados temas ou assuntos. "Tambem e necessario que o aluno aprenda a pesquisar em 

mais de uma fonte, registrar o que for relevante, relacionar as informacoes obtidas para 

produzir um texto de pesquisa", (BRASIL, 1998, p. 76). 

Outro conteudo que e dado um especial destaque e o relacionado a atitudes, valores 

morais, etico, que estao associadas a tomadas de atitude e posicionamento diante de certas 

situagoes, especialmente no que se refere as situagoes vivenciadas pelos alunos em espagos 

extraescolares. E diz que: 

Incluir explicitamente o ensino de valores e o desenvolvimento de atitudes 

no trabalho escolar nao significa tomar como alvo, como instrumento e 

como medida da agio pedagogica o controle de comportamento dos alunos, 

mas sim intervir de forma permanente e sistematica no desenvolvimento das 

atitudes (BRASIL, 1998, p. 79). 

A Escola deve estabelecer com clareza quais os principios, valores e objetivos que 

orientam a intervengao dela na formagao dos alunos, num processo coativo entre curriculo, 

escola, alunos, pais, professores, gestores, etc. Quando e colocado que "a consideragao 

positiva de certos fatos ou personagens historicos em detrimento de outros e um 

posicionamento de valor, o que contradiz a pretensa neutralidade que caracteriza a 

apresentagao escolar do saber cientifico", (BRASIL, 1998, p.77). 
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E importante que a escola tenha o seu posicionamento, da mesma forma o professor, 

mas que varios fatos ou personagens historicos sejam considerados para serem analisados e 

diseutidos. Para que assim, nao sejam dados valores previos, minando o momento de debate e 

de enriquecimento de conhecimento que pode ser construido. 

O documento propoe que na avaliagao, seja verificado o grau de aprendizagem nas 

diferentes areas e ciclos, de acordo com os objetivos gerais de cada uma delas. E a partir dos 

resultados buscarem fazer adaptacoes e mudancas no ensino. 

Os criterios de avaliacao definidos nos Parametros Curriculares Nacionais, 

por area e por ciclo, ainda que indiquem o tipo e o grau de aprendizagem que 

se espera que os alunos tenham realizado a respeito dos diferentes 

conteudos, apresentam formulagao suficientemente ampla para ser referenda 

para as adaptacoes necessarias em cada escola, de modo a poderem se 

constituir em criterios reais para a avaliacao. (PCN, 1998, p. 81). 

Agregando a esta avaliacao, sao necessario que sejam verificados as condicoes sociais 

e culturais em que a escola esta inserida, como por exemplo, indices de violencia, uso drogas, 

preservacao da escola, etc. Como tambem, avaliar partindo de opinioes dos proprios alunos, o 

juizo de valor que dao a escola, as atividades que praticam, nos aspectos de aprendizagem 

cognitiva, social, cultural. 

No que se refere a parte relacionada a didatica, destaca a necessidade de se propor 

reflexoes ao professor, de modo que possam Ihes orientar. Diz-se que: 

A analise das diferentes relacoes que ocorrem entre alunos professor-saber e 

de diferentes variaveis didaticas presentes no processo de ensino e 

aprendizagem e apresentada nos Parametros Curriculares Nacionais como 

orientacoes didaticas. Nao sao receitas de "como ensinar", mas, 

fundamentalmente, reflexoes que possam orientar a agao do professor na 

criacao de situagoes de aprendizagem (BRASIL, p. 81). 

Entretanto, entende-se que o professor tem a sua formagao, e assim, possivelmente, 

possui conhecimento para desenvolver situagoes de aprendizagem. Desse modo, o PCN esta 

limitando a capacidade profissional do professor, nao propoe reflexoes que venham a 

contribuir como novas informagoes, com a ideia de soma, de articular, agregar e sim de 

orientar. 

Teorizar sobre a pratica escolar nao precisa configurar prescrigao, podendo 

constituir uma abordagem contextualizada e incluir aspectos propositivos 

que favorecam ao professorado o melhor delineamento de sua agao 

pedagogica. (MOREIRA, 2010, p. 23). 
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Compactuando com esta proposicao, Cacete (1999, p.40) reforca: 

Como promover a autonomia do professor, a capacidade de elaboracao 

propria, a reflexao sobre sua pratica pedagogica, elementos fundamentals do 

processo de sua formacao continua? Obviamente nao dizendo o que ele deve 

fazer na sala de aula. Nao ha possibilidade de criatividade e de dialogo 

dentro de limites fornecidos por um curriculo nacional que define "o que, 

como e quando ensinar, e que se constirui num referential significativo e 

atualizado sobre a funcao da escola, a importancia dos conteudos e o 

tratamento que deve ser dado a eles". [...] Os sujeitos, hoje, do processo 

educativo sao os PCNs. A nao existencia de um torn de dialogo nos 

documentos anuncia essa mteneao. Desde sua elaboracao, os PCNs nao 

tiveram os professores como interlocutores. 

Da mesma forma, em outro momenta nao menciona a funcao do professor no 

desenvolvimento de alguns aspectos: 

Dentre eles destacam-se interacao e cooperacao, respeito a diversidade, 

desenvolvimento da autonomia, disponibilidade para a aprendizagem, 

organizacao do tempo e do espaco escolar, selecao de material e avaliacao. 

Ao falar desses varios aspectos, a referenda e feita aos alunos; no entanto, e 

importante que a equipe escolar faca uma avaliacao para verificar se sua 

atuacao e coerente com esses principios. (BRASIL, 1998, p. 89). 

No topico em que o PCN trata de Escola, Adolescencia e Juventude, discute a questao 

das transformacoes que ocorrem no decorrer da vida dos alunos e principalmente na fase 

adolescente. Momenta no qual e considerado necessario construir um projeto de vida. O que 

vem a ser importante no que concerne a discutir, planejar, projetar sonhos, objetivos. 

Relaciona, dessa forma, ideias, opinioes, crlticas, levando em conta a variedade cultural, 

polftica, religiao, meios de comunieapao, etc. 

PCN poderia ser um documento que apresentasse um embasamento cientifico mais 

evidente, para que suas propostas tivessem maior sustentagao e confiabilidade, demonstrando 

maior articulacao com as teorias. Segundo Lakatos (2003, p. 79) "as afirmacoes (hipoteses) 

que nao podem ser comprovadas nao pertencem ao ambito da ciencia". Seria importante ter-se 

um posicionamento a partir de discussoes de varios autores, e de forma articulada, cada qual 

de sua area de pesquisa e atuacao, para assim, poder fazer proposicoes sobre selecao de 

conteudos, proposicoes para o ensino. Como por exemplo, alguns autores (GOODSON, 2010; 

MOREIRA, 2010) falam do papel significativo de se construir um curriculo colaborativo, 

com a partieipacao dos varios agentes que envolvem o processo de ensino. O que nao e o caso 

dos Parametros Curriculares Nacionais. 

Segundo Gebran (2003, p. 86 citado por SILVA, 2010): 
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Nao houve, portanto, dialogo entre as propostas dos PCN e a realidade do 

cotidiano escolar. Um processo que se pretendesse democratizado deveria 

possibilitar que as propostas fossem analisadas e reconstruidas socialmente, 

com diretores, professores, alunos, pais, professores, e os segmentos 

diversos da comunidade, com acompanhamento e assessoria de especialistas. 

E um documento desenvolvido para servir de base de orientacao para o ensino basico, 

no qual muito se fala em valorizacao da diversidade etnica, culturais, de acoes demoeraticas. 

De valores como respeito ao outro, desenvolvimento da autonomia. Mas, os sujeitos, aos 

quais e direcionado, no caso alunos, professores, comunidade escolar, representantes da 

sociedade, nao participam em nenhumzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA momento. Nao e identificada no documento a opiniao, 

os gostos, ou seja, a partieipacao efetiva destes protagonistas. Nao esta contido nele nenhuma 

fala, opiniao, crftica, contribuicao. Nesse sentido, Moreira (2010, p. 10-11) salienta que: 

Apesar dos esforcos do governo federal em difundir seus Parametros 

Curriculares Nacionais (PCN) para todo o pais, outras propostas, 

desenvolvidas com razoavel grau de autonomia, destacaram-se, ampliando 

as iniciativas e os avancos da decada anterior. Refiro-me particularmente as 

reformas nos municipios de Sao Paulo (1989-1992), Rio de Janeiro (1993-

1996 e 1997-2000), Belo Horizonte (1993-1996) e Porto Alegre (1994 em 

diante). 

O documento discute questoes relacionadas a familia, a fase da adolescencia, 

orientacao sexual, mas nao expressa uma base teorica que sustente as ideias que sao 

colocadas. Qual a garantia da veracidade do que esta sendo exposto? Coloca, por exemplo 

que: 

Com a velocidade das transformacoes no mundo contemporaneo, muitos 

pais e maes (vivendo juntos ou nao) veem questionados alguns de seus 

proprios valores e varios dos projetos que fizeram para si, tornando-se de 

certa forma incapacitados de propor aos filhos modelos de identificacao, 

sistemas de valores adaptados as transformacoes sociais, pois sao variados os 

caminhos que se abrem e torna-se dificil saber como sera o mundo quando 

os filhos forem adultos. (BRASIL, 1998, p 115). 

Realmente nao tem como saber como o mundo vai esta quando os filhos estiverem 

adultos, porem, e incoerente falar que devido as mudancas, o dinamismo social, os pais ou 

alguma entidade, estejam incapacitados a propor ou ensinar valores. 

Nao ha duvida que sao os adolescentes e jovens dos setores populares os que 

apresentam escolaridade mais truncada. A trajetoria escolar da maior parte 
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desses j ovens evidencia uma relacao dificil com a escola: diversas 

reprovacoes e periodos de abandono (BRASIL, 1998, p. 123). 

E destacada no PCN uma forte descrenga dos jovens pelo aspecto politico. Mas nao 

coloca os dados de uma pesquisa que confirme esta ideia. E um documento, em alguns 

momentos, apenas descritivo: 

Mas isso nao quer dizer que nao participem da politica. Ainda que a maior 

parte dos adolescentes e jovens nao tenha interesse em uma participapao no 

quadro politico institucional dado, e consideravel o alistamento eleitoral 

juvenil a partir dos 16 anos — mesmo sem ser obrigatorio — e todos os 

partidos tem sua ala jovem, geralmente bastante atuante. Mas a maior 

presenca juvenil encontra-se em outros espacos de atuacao: descrentes da 

possibilidade de mudancas radicals, engajam-se em acoes cujos resultados 

possam ser de alguma forma palpaveis a curto prazo e que nao se vinculem a 

politica partidaria. Estao presentes nos movimentos de solidariedade, nos 

movimentos de defesa do meio ambiente, no movimento negro, nos 

movimentos culturais, nas mobilizacoes pela etica na politica. (BRASIL, 

1998, p. 123). 

Diante do exposto acima e das observac5es, e valioso levar em conta o que Silva 

(1990, p. 66 citado por Moreira 2010, p. 24) aponta: 

Temos ainda que descobrir como romper o isolamento da esfera teorica e 

academica, se quisermos que nossas teorias e elaboracoes sobre educaeao e 

curriculo nao se limitem a descrever circulos em torno de si mesmas, num 

movimento de auto-satisfacao. Essa integracao deveria envolver uma 

cooperacao mais estreita entre pesquisadores e professores universitarios, 

professores de primeiro e segundo graus, e organizacoes populares tais como 

sindicatos e associacoes de moradores. 

Enfim, e um curriculo no qual nao ha a participapao efetiva, na sua construgao, dos 

alunos e professores. Por isso, se faz necessario a ampliacao de debates em torno de suas 

proposicoes. Nao propoe uma avaliagao qualitativa da educagao, na qual alunos, professores, 

pesquisadores opinem sobre a educagao que estao experienciando, para assim propor 

mudangas locais consideradas necessarias, que surgem cotidianamente. 

Pensando nas implicagoes da configuragao do PCN para o ensino de geografia, cabe 

empreender uma analise do Parametro Curricular Nacional de Geografia destinado a orientar 

os processos de ensino nos 3° e 4° ciclos do Ensino Fundamental. Entendendo o papel 

fundamental da metodologia na organizagao dos processos de ensino, optamos por organizar 

nossa analise a partir da abordagem metodologica do documento. 

Tendo em vista que e essa abordagem que garantira a concretizagao construtiva da 

proposta do documento, uma vez que o mesmo aponta para a necessidade de considerar as 
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especificldades das realidades educacionais, apresentamos no capftulo seguinte a referid£ 

analise. 
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CAPITULO I I I : O PCN DE GEOGRAFIA: ANALISE DA PROPOSTA DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ENSINO 

DE GEOGRAFIA PRECONIZADA NESSE CURRICULO. 

Neste capftulo sera analisada a proposta de ensino de Geografia, colocada pelo PCN, 

considerando a abordagem dos conteudos, no que se refere a metodologia de ensino para a 

Geografia. Centraremos nossa analise no tratamento que e dado as categorias geograficas, 

como meios para compreensao e analise de relacoes entre sociedade e natureza preconizadas 

pela geografia escolar. 

A partir da analise e leitura do PCN de geografia, e verificavel que a categoria espaco 

esta relacionada com a totalidade, que se torna compreensivel a partir das categorias lugar, 

paisagem e territorio, havendo pouca mencao a categoria regiao, e que devido a este fato, a 

mesma nao fara parte das discussoes deste capftulo. 

Inicialmente, e importante destacar a centralidade do conceito de lugar nas 

proposicoes para o ensino de Geografia. Esse documento propoe que o aluno seja colocado 

em diferentes situagoes de vivencia com os lugares, para desenvolver novas e mais complexas 

compreensoes a seu respeito, e atraves deste processo, espera-se que o aluno desenvolva a 

capacidade de identificar e refletir sobre diferentes aspectos da realidade. Como tambem 

Cavalcanti (1998, p. 93 citada por SILVA, 2012) aponta que: 

Para trabalhar-se este conceito numa perspectiva escolar e importante 

considerar tanto as relacoes positivas e negativas de afetividade e ampliar o 

campo de analise do aluno para que ele entenda que —os fenomenos da 

atualidade nao sao compreendidos na sua familiaridade sem se reportar ao 

nao-familiar. 

Em outro ponto relacionado a abordagem do lugar, das representacoes dos alunos, diz-

se o seguinte: 

Explorando o imaginario dos alunos, pode-se construir com eles as 

mediacoes que permitam a possibilidade de, com os pes solidamente ligados 

aos seus lugares, aos poucos descobrirem o mundo e redimensionarem a 

experiencia com o seu proprio lugar, ou seja, redescobrirem seus proprios 

lugares e o mundo. (BRASIL, 1998, p.32). 

Neste caso, considera necessario que o professor respeite e valorize a vivencia do 

aluno e faca com que ele perceba a geografia no seu cotidiano. Como tambem, que perceba as 

dimensoes que vao alem de seu cotidiano. Essa proposicao e bem enfatizada no documento, 

pois se repete em varios momentos. 
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E fundamental que o espaco vivido pelos alunos continue sendo o ponto de 

pallida dos estados ao longo do terceiro e quarto ciclos e que esse estado 

pennita compreender como o local, o regional e o global relacionam-se 

nesse espaco [...] Procurar valorizar o seu lugar de vida, tendo sempre o 

cuidado de lancar m&o de uma didatica que valorize a experiencia do aluno 

com o seu lugar de vida. (BRASIL, 1998, p 30-51). 

Propoe trabalhar a Geografia por meio de grandes eixos tematicos, temas e itens, 

agregando os temas transversals e trabalhando sob a perspectiva da interdisciplinaridade no 

tratamento destes conteudos. Com enfase, relata a necessidade e importancia da 

interdisciplinaridade e da incorporacao dos temas transversals no ensino de geografia, o que 

vem a ser positive 

Partindo-se do pressuposto de que a realidade do mundo e muito mais ampla 

do que a possibilidade teorica de qualquer area do conhecimento para dar 

conta de sua explieacao e compreensao isoladamente, e de que isso nao pode 

ser feito de forma fragmentada, a pratica didatica e pedagogica da 

interdisciplinaridade torna-se um recurso para impedir o ensino fragmentado 

do mundo [...] Os eixos tematicos organizadores dos conteudos no ensino da 

Geografia deverao estar tambem eontemplando os temas transversals. Isso 

nao significa abrir mao dos objetivos e metodologias especificos da area, 

mas abrir-se a possibilidade de introduzir esses temas para garantir uma 

formacao integrada do aluno com o seu cotidiano, discutindo, 

compreendendo e explicando temas de relevancia social. (BRASIL, 1998, p. 

37-38). 

A geografia e seus conteudos sao colocados como meio para se compreender a 

realidade, conduzindo para a perspectiva da geografia ser um instrumento do saber capaz de 

promover translbrmacoes sociais. E, durante o processo de ensino, quando os conteudos sao 

trabalhados de forma interdisciplinar, e possivel e mais provavel que aconteca um 

desenvolvimento mais integral do aluno, o que vem a ser algo muito positive 

A atitude interdisciplinar precisa ser estimulada na escola, para auxiliar no 

entendimento do mundo e da realidade contraditoria vivida pela sociedade. E 

importante tambem que a producao da vida seja compreendida como 

resultado de multiplas relacoes e determinacoes. (LORIERL 2002 citado por 

PONTUSCHKA, 2007, p. 148). 

Entretanto, e de extrema importancia o cuidado que se deve ter para que cada 

disciplina, em correspondencia com os conceitos, metodos e teorias de sua respectiva ciencia, 

nao perca a sua identidade. Pensando essas questoes, Pontuschka (2007, p. 149) adverte que: 
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A definigao do terna, os objetivos e os caminhos a serem percorridos, 

os conceitos-chave e os metodos das diversas ciencias precisam ser 

conhecidos sem eliminar as diferengas, porque cada conceito foi 

eonstrufdo segundo as especificidades de cada ciencia ou disciplina 

escolar". 

Segundo o mesmo documento, no que se refere a abordagem metodologica dos 

conteudos, o ensino de Geografia deve balizar-se em alguns procedimentos que fazem parte 

do metodo de operar a Geografia. Esses procedimentos servern tanto para o aprendizado dos 

saberes geograficos, quanto para o desenvolvimento de capacidades de aprendizagem 

aplicadas a outras disciplinas e a sua vivencia para alem da Escola. 

Observar, descrever, representar cartograficamente ou por imagens os 

espagos e construir explicacoes sao procedimentos que podem aprofundar e 

utilizar, mesmo que ainda o facam com pouca autonomia, necessitando da 

presenga e orientagao do professor. (BRASIL, 1998, p. 52). 

Com relacao a questao dos temas transversals que tambem estao incorporados nos 

preceitos propostos pelo PCN, eles sao importantes, pois, segundo Pontuschka (2007, p. 127): 

Os temas transversals sao [...] interpretados por varios atores como ponte 

entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento academico, 

estabelecendo articulacao entre ambos. Esses temas procuram desvendar a 

complexidade dessa relacao. 

O uso da cartografia no ensino de Geografia e colocado como recurso para se conhecer 

alguns aspectos, fatos ou caracteristicas da realidade, representada graficamente, ou seja, 

ultrapassa as fronteiras da simples memorizaeao, o que vem a ser positive 

Diz-se que nao pretende elencar uma lista de temas, mas que o aluno va aos poucos se 

familiarizando com os temas e alguns conceitos da Geografia. Compreender o espaco como 

condigao necessaria para orientar o aluno como pessoa e como cidadao, desde conhecer as 

caracteristicas de um lugar na tomada de decisao do destino de um passeio turistico ate a 

compreensao de que paises, regiSes e cidades guardam em si desigualdades. 

Estas observagoes convergem para uma proposta de ensino que ultrapassa o 

tradicional, quando tambem propoe um ensino que articule o conhecimento escolar com o 

conhecimento do aluno, que leva em conta as caracteristicas sociais, economicas e culturais 

dos alunos. Nao se restringe ao ensino tradicional, que e definido por Bittencourt (2009, p. 

230) como: "ensinar e transmitir um conhecimento e aprender e transmitir tais conhecimentos 
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da maneira como foi transmit ido, sustentando a visao de que o aluno nao possui nenhum saber 

sobre o que esta sendo apresentado como objeto de ensino". 

O documento tambem aponta para a necessidade de superacao da dicotomia Geografia 

Fisica e Geografia Humana, entretanto, no documento vem uma lista de temas elencados 

separadamente. Os temas da Geografia fisica e os temas da Geografia humana. Entao, dar-se a 

ideia de que o professor e quern devera fazer a articulapao entre eles, ja que no documento 

nao e feita esta articulapao. 

Apesar de a estruturacao dos conteudos nao evidenciarem a superacao da dicotomia 

geografia fisica x geografia humana, e visivel a intencao de supera-la, a partir da observapao 

das discussoes referentes a questao, o que e importante, sobretudo do ponto de vista teorico-

metodologico da geografia, pois, segundo Mendonca (2001, p. 17): 

Enquanto que tem por objeto de estudo as relacoes entre o homem e o meio, 

numa troca simultanea de influencias, a geografia se encontra preocupada 

com a compreensao dos aspectos naturais do planeta tanto em suas 

especificidades quanta no seu inter-relacionamento e configurapao geral; 

tambem a sociedade, parte integrante deste inter-relacionamento, assume 

importantissimo papel no contexto geografico, dividindo igualmente com o 

quadro fisico do planeta o rol de preocupacoes desta ciencia. 

O documento identifica, por exemplo, como tenia de analise da geografia, as 

desigualdades sociais existente no Brasil, considerando que a geografia oferece meios para se 

compreender o mundo e situar o aluno em sua dinamica e infere ao professor, no contexto da 

sala de aula, a responsabilidade de criar um ambiente para debates, erfticas, sugestoes, e assim 

compreender causas, consequencias, adquirindo explicapoes para determinadas 

acontecimentos ou fatos. 

A sala de aula podera ser um local de criticas e debates. Nesse sentido 

acredita-se que o professor estara sempre aberto, saindo da explicapao 

simplista e maniqueista quando estiver debatendo com seus alunos temas 

sobre os confutes entre o capital e o trabalho [...] Geografia e uma area 

dinamica, comprometida com a explicapao e a compreensao do mundo, 

colaborando para que o aluno possa sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA situar no conjunto das 

transformaeSes locals e globais. (BRASIL, 1998, p.70-87, grifo do nosso). 

Propoe um ensino que proporcione a compreensao da existencia dos diferentes modos 

de apropriacao do espapo pelo o homem, diversos lugares, paisagens, costumes, cultura, 

politica, etnia, etc, que constitui o espapo geografico. Segundo o documento (BRASIL, 1998, 

p. 40) "o professor devera ter clareza de metodo e objeto na escolha e no modo de trabalhar 
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seus temas e conteudos. E essencial que nao perca de vista que seu objeto de estudo e de 

ensino e o espaco geografico: seu territorio, paisagens e lugares''. 

Com relacao a categoria territorio, o documento relaciona-a a apropriapao do espapo, 

que se da por meio do trabalho, aspecto que pode favorecer que o aluno entenda, por exemplo, 

um de seus papeis na sociedade. E importante destacar que nao vem sendo salientadas as 

relapoes de poder que sao travadas em sociedade, nas quais se sobressai o dominante sobre o 

dominado, considerando o aspecto politico, social, economico, cultural, religioso, etc. 

O territorio e uma categoria fundamental quando se estuda a sua 

conceitualizacao ligada a formacao economica e social de uma nacao. Nesse 

sentido, e o trabalho que qualifica o territorio como produto do trabalho 

social. [...] Alein disso, compreender o que e territorio implica tambem 

compreender a complexidade da convivencia, nem sempre harmonica, em 

um mesmo espapo, da diversidade de tendencias, ideias, crenpas, sistemas de 

pensamento e tradipoes de diferentes povos e etnias [...] Os territorio nao se 

constituent em simples elementos que estabelecem as mediapoes no fluxo 

dessas apoes. Eles sao parte integrante delas. O territorio resulta da 

apropriapao do espapo pelo trabalho social do homem, esta contido nele. 

Tambem a natureza desse trabalho, que pode estar representado na 

materialidade dos objetos produzidos e nos fluxos continuos das atividades 

com eles operados (BRASIL, 1998, p. 27-38). 

Entretanto, e importante destacar que existem outros aspectos que tambem formam 

territorio, como por exemplo, a cultura. Segundo Haesbaert (2005) parafraseado por Rocha 

(2008, p. 138-139): 

Territorio teria dois significados, o primeiro estaria relacionado a questao 

propria do poder politico e, a outra, ligar-se-ia ao sentido de dominapao, 

consequentemente de apropriapao. Apropriar-se de um determinado espapo 

seria vive-lo, construi-lo, relacionando-o com a questao do "sentir". Surge a 

questao da multiplicidade do territorio, em um determinado espapo 

geografico. A logica do territorio eminente politico, estaria sujeito a 

unifuncionalidade. 

A categoria lugar, como ja foi exposto anteriormente, e colocada como caminho para 

desenvolver um ensino que valorize a contextualizapao do aluno, suas representapoes do 

espapo, suas experiencias, seu conhecimento previo. Com relapao a paisagem, diz: 

Que as paisagens guardam em si uma gama muito grande de tempos 

passados que explicam a dinamica de suas transformapoes. Porem, e muito 

importante que se tenha a consciencia de que a Geografia esta procurando 

capturar esse espapo no seu tempo presente. Esse fato explica por que a 

observapao e a descripao direta das paisagens tornam-se recurso 

imprescindfvel para o metodo geografico. E a partir dai que se procurara 
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resgatar sua temporalida.de, explica-la e compreende-la. Nesse sentido e que 

se diz que a Geografia e a historia do presente. (BRASIL, 1998, p 40). 

Esta forma de se compreender a categoria paisagem esta concemente com a de Santos 

(1994) que em referenda a Bloch, citado por Rocha, 2008, p. 141) diz: 

O seu carater de palimpseto, memoria viva de um passado ja morto, 

transforma a paisagem em precioso instrumento de trabalho, pois "essa 

imagem imobilizada de uma vez por todas" permite rever as etapas do 

passado numa perspectiva de conjunto... o que temos diante de nos sao 

apenas fragmentos materials de um passado - de sucessivos passados - cuja 

simples recolagem nao nos ajuda em muito. De fato, a paisagem permite 

apenas supor um passado. Se queremos interpretar cada etapa da evolucao 

social, cumpre-nos retomar a historia que esses fragmentos de diferentes 

idades representam juntamente com a historia tal como a sociedade a 

escreveu de moinento em momento. Assim, reconstitufmos a historia 

preterita da paisagem, mas a funcao da paisagem atual nos sera dada por sua 

confrontacao coma sociedade atual. 

O PCN, numa visao mais geral, propoe um ensino de Geografia, que busque 

compreender as diversas interacoes entre a sociedade e a natureza, atraves das quais sao 

produzidas diferentes formas e contextos. Como tambem, propoe que a vivencia do aluno seja 

valorizada durante o processo de eonstrucao de novos conhecimentos, que consiga 

compreender as relapoes que se desenvolvem em seu cotidiano e em outros lugares, como 

tambem entre regioes, paises, etc. 

Em algumas partes do texto, identifica algumas condipoes de vida, que podem 

conduzir os alunos a criminalidade, mas, nao aponta o caminho de como a educapao ou o 

ensino de geografia podem servir de instrumento de transformapao social. 

Uma Geografia da violencia e da criminalidade urbanas, mapeando os niveis 

de ocorrencias e procurando relaciona-las com as condipoes de como se vive 

localmente, podera oferecer condipoes para que nao somente se conhepam os 

bairros mais ou menos violentos, mas tambem ajudar a compreender a 

especificidade de algumas formas de violencia e de criminalidade. As areas 

centrais de grandes cidades brasileiras, os bairros de classe media e as 

periferias quase sempre guardam significativas diferenpas, que tem muito a 

ver com a natureza das diferentes espacialidades. (BRASIL, 1998, p.55-56). 

Como tambem, incentiva o uso de diversos recursos didaticos e linguagens como 

meios de auxiliar, facilitar e enriquecer a aprendizagem dos alunos. E destaca a importancia 

de se levar em conta as diferentes etapas de desenvolvimento dos alunos. 

Essa e tambem uma das oportunidades de transversalizar com os temas de 
ambiente, saude, pluralidade cultural, e mesmo com ciencias em que 

http://temporalida.de
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coincidem muitos dos conteudos a serem desenvolvidos quando se trata do 

estudo da natureza. (BRASIL, 1998, p. 62). 

Oferece propostas de qualidade, tendo em vista, que propoe um ensino de conteudos 

partindo da categoria lugar, paisagem e territorio. Prezando pela contextualtzapao na qual o 

aluno vive, as suas perceppoes sobre o cotidiano e imaginario que construiu socialmente, a 

apropriapao do lugar e a historicidade que a paisagem possui. De fato, articular estas varias 

categorias e muito importante, para que o aluno possa perceber e identificar as caracteristicas 

que compoem o espapo geografico, do qual faz parte e e sujeito nele, e assim dispor de 

condipoes de promover mudanpas. 

Entretanto, e imprescindfvel observar neste curriculo, que nao ha em sua construpao, a 

participapao efetiva de professores e alunos que discutam as questoes cotidianas da escola, as 

experiencias de ensino exitosas, dificuldades relacionadas ao processo de ensino-

aprendizagem, as metodologias de ensino. Por isso que esta prescripao de curriculo pode esta 

distante da realidade pratica da escola, e assim, consequentemente nao desenvolver-se as 

condip5es necessarias para transformapao social. 

E verificavel no documento uma abordagem morosa das categorias lugar, paisagem e 

territorio, pois, nao levanta como objeto de discussao conflitos, relapoes de poder, que sao 

travadas em sociedade. Segundo Sposito (1999, p. 30): 

[...] A partir da conceppao teorico-metodologico assumida, a sociedade, nos 

PCN para o ensino de geografia, vem analisada mais pela perspectiva da 

diferenciapao sociocultural do que socioeconomica, sendo que as 

"dimensoes subjetivas e, portanto, singulares dos homens em sociedade" sao 

valorizadas. 

Segundo Oliveira (1999, p. 54) com relapao a conceppao de sociedade do ponto de 

vista geografico, diz que "passa a ser uma reuniao de indivfduos, e nao a uniao contraditoria 

de classes sociais em luta". O documento, apesar de apresentar boas propostas metodologicas, 

e de extrema necessidade que haja uma maior amplitude de debates, discussoes sobre este 

documento entre as varias instancias da educapao, representadas por professores, alunos. Se 

assim nao acontecer, este curriculo pode ser ignorando pelos professores do ensino basico, 

sem se saber nem ao menos o teor de suas propostas. No entanto, e necessario identificar os 

pontos positivos e negativos deles, como tambem, os limites e avanpos em torno de suas 

propostas, de modo que acontepa uma resignificapao de suas propostas, para se compreender a 

viabilidade delas para o contexto da sala de aula. 
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Diante do quem vem sendo exposto no decorrer deste trabalho, evidenciamos a 

necessidade de questionar como deve aconteccr a formacao dos professores, para que tenham 

capacidade de analise e agio crftica, tanto no momenta de discussao e construgao do 

curriculo, como no contexto da pratica em sala de aula. No sentido de desenvolver um ensino 

que valorize as vozes dos alunos, suas experiencias, sua cultura, seu cotidiano, para que se 

estabelega um processo democratico. 

No caso do Brasil, o ensino publico ainda esta bem distante disto. Segundo Veiga 

(2010, p. 16) "a nossa escola piiblica nao proporciona ao aluno uma formagao de qualidade 

para suprir as exigencias desse mercado global, e muito menos [...] aquela comprometida com 

a emancipagao desse aluno". Sobre essas questoes, o PCN (1998, p. 35) diz-se o seguinte: 

A formagao de professores de quinta a oitava serie [...] precisa ser revista; 

feita em nivel superior nos cursos de licenciatura, em geral nao tem dado 

conta de uma formagao profissional adequada; formam especialistas em 

areas do conhecimento, sem reflexoes e informagoes que deem sustentagao a 

sua pratica pedagogica, ao seu envolvimento no projeto educativo da escola, 

ao trabalho com outros professores, com os pais e em especial, com seus 

alunos. 

E importante o documento ter destacado este problema existente com relagao a 

formagao dos professores, no entanto, limita-se a esta observagao, pois, nao propoe 

alternativas para este problema ou os encaminhamentos para a sua superagao. Sabemos que o 

curriculo que foi desenvolvido no Brasil, na decada de 1990, esta inserido em uma logica 

neoliberal, que visa fundamentalmente o lucro: 

[...] as politicas educacionais que pautaram a reforma educacional foram 

balizadas pelas orientagoes dos organismos internacionais, tomando como 

eixo norteador a Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional, LDB n° 

9394/96. (VEIGA 2010, p. 16). 

Diante deste fato, como deve acontecer o processo de formagao do professor, de forma 

que o mesmo seja capaz de empreender o processo de resignificagao da proposta curricular do 

PCN? Um dos elementos que indicamos e que, ja na concepgao do documento curricular, que 

haja uma ampla participagao e discussao entre os varios agentes que compoem o sistema de 

ensino. 

O professor nao e um mero executor de atividades. E um sujeito que tem 

possibilidades de criar e inovar, e de ir alem de somente reproduzir ou transmitir conteudos. 

Ele e um construtor de conhecimento a partir, por exemplo, de suas experiencias pessoais, do 
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seu processo de formagao professional e, principalmente, de sua pratica. E carregado de 

valores e objetivos sociais e humanos que direcionam as intengoes de seu trabalho docente. 

Nesse sentido, a formagao do professor deve ir na diregao da emancipagao e da 

autonomia no desenvolvimento do seu trabalho docente, no que conceme a ser o maestro de 

seu trabalho. Que toma decisoes, que tem posicionamento, ideologia, valores, cultura, 

formagao profissional. Aquele que valorize as vozes, a diversidade dos alunos, o respeito, a 

discussao crftica. 

Um ensino que produza interagoes significativas com o contexto de vida dos alunos, 

no qual haja participagao crftica, em que os alunos com seus sonhos, experiencias e 

expectativas de vida, sentimentos, emogoes e visao de mundo, sao ativos no processo de 

ensino e podem influir decisivamente sobre ele. Como, por exemplo, incitar o aluno a fazer 

indagagoes como: qual o papel do professor, dos conteudos e do conhecimento que ali esta 

sendo construido, para a vida cotidiana, pessoal e profissional do aluno? 

Que o professor nao limite o ensino, a momentos de meras reprodugoes cansativas, por 

assim serem possivelmente descontextualizadas. Fazer um ensino que vise o desenvolvimento 

humano, atraves de relag5es de solidariedade e cooperagao durante a construgao de 

conhecimentos que servirao aos alunos na sua vida cotidiana para o estabelecimento de 

meihores relagoes pessoais, como tambem uma via de acesso ao ensino superior e ao trabalho. 

Por isso que Veiga (2010, p. 32) fala que: 

O papel do professor jamais podera ser substituido por uma maquina se o 

nosso compromisso for com uma educagao para a emancipagao. Os recursos 

tecnologicos sao instrumentos que devem ser usados para facilitar o acesso 

ao conhecimento e a sua produgao, mas, por si so, jamais terao condigao de 

desempenhar sozinhos o papel de fonnadores de massa crftica, de agentes 

sociais. 

Borges (2010) aponta para uma formagao de professor, integrada ao contexto das salas 

de aula da Educagao Basica, como tambem construir um embasamento teorico solido, para 

interagir com desenvoltura em sala de aula, com realidades culturais diversas. Elucida que a 

formagao nao termina no final de um curso, ela e continuada, pois, durante a pratica, a 

reflexao e a pesquisa devem fazer do contexto do ensino. O ambiente escolar sempre 

apresenta situagoes inusitadas, novas, nao e estatico. 

Contrariamente a proposta de Borges (2010), os fatos mostram um forte 

distanciamento entre as discussoes academicas e o contexto das salas de aula. Os eventos 

academicos, por exemplo, nos quais estao reunidos varios especialistas, realizam varias 
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discussSes e debates sobre varias tematicas de sua area, identificam problematicas atraves de 

suas pesquisas e apontam possiveis caminhos norteadores. No entanto, e possivel identificar a 

problematica de como aproximar essas discussoes dos contextos das escolas. Por que esses 

eventos nao acontecem em algumas escolas, de modo que professores, alunos, gestores, 

funcionarios e pais se posicionem? 

Muitos docentes pesquisadores, atraves de suas pesquisas, trazem grandes 

contribuicoes teoricas, no entanto, em muitos casos, elas nao ultrapassam o campo 

universitario. A aproximacao entre Universidade e escola se faz necessaria, pois e na 

Universidade onde acontece o cerne dos debates, das discussoes, das pesquisas. E um agente 

social que promove mudancas, um centra de investigacao cientifica que influencia e exerce 

poder sobre os direcionamentos da sociedade. Como aponta Goncalves (1999, p.85): 

A Universidade sobreviveu ao longo da sua historia as mais diferentes 

tentativas de eontrole do conhecimento por motivos externos a ela propria, 

que Ihe tentaram impingir os mais diferentes Estados e as mais diferentes 

igrejas. Resta saber se a Universidade conseguira sobreviver ao mercado. E o 

que dela se espera, retomando a sua tradicao de lutas pela democracia, por 

justica social, enfun, por sua autonomia. 

Os docentes que trabalham na formagao de foturos professores deveriam aproximar-se 

dos contextos reais das escolas. Como tambem, o professor deve refletir sobre o seu papel, a 

sua funcao social como docente, pois, os seus valores, ideologias, experiencias e objetivos 

profissionais, sao determinantes no tipo de pratica de ensino executado em sala de aula. 

Segundo Borges (2010, p. 47): 

[...] os curriculos adotados pelas instituigoes que se ocupam da formagao 

docente devem buscar sintonia com o posicionamento da escola e da 

educagao basica em geral. [...] o grande desafio e uma tentativa de 

convergencia entre os curriculos da formagao e aqueles praticados nas 

escolas ou em outros ambientes educativos. [...] recomendagao recorrente 

entre os pesquisadores que se ocupam da formagao docente em nosso pais 

(Cunha 2003; Veiga 2004; Pimenta e Lima 2008). 

Eventos ou encontros que promovam o debate e discussao entre as varias instancias do 

ensino, possivelmente pode provocar a abertura de um leque de discussoes sobre o cotidiano 

escolar e uma conseqiiente melhoria de sua qualidade. A coimmicacao, o dialogo entre 

universidade e escola na producao do conhecimento e um processo enriquecedor. 

Em uma pesquisa realizada por Silva (2010) em tres escolas do Distrito Federal, na 

quais foi acompanhado o trabalho de quatro professoras atuantes nos anos iniciais do ensino 
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fundamental e que estavam vivenciando a formagao no curso de pedagogia para Professores 

em Exercfcio no inicio de Escolarizacao (PIE), criado pela faculdade de educagao da 

universidade de Brasilia e realizado em parceria com a secretaria de estado de educagao do 

Distrito Federal entre margo de 2001 e julho 2005. Os resultados da pesquisa, constatados 

atraves de acompanhamentos e depoimentos dos professores, sao que os professores depois 

do PIE adotaram uma postura diferente, mais reflexiva, inovadora, que questiona o aluno 

sobre questoes de seu cotidiano e passaram a compreender que em determinadas situagoes de 

ensino, eles e quem podem estar procedendo pedagogicamente de forma errada: 

A analise dos dados permitiu constatar que: a) a formagao de professores, 

acompanhada do exercicio da docencia, e um avango e possibilita a 

articulagao entre teoria e pratica; b) houve mudanga de praticas pedagogicas 

repetitivas para praticas reflexivas, criticas. Todavia, e preciso levar em 

conta que a transformagao de ideias e praticas nao ocorre de forma linear e 

repentina. Modifica-las significa reconhecer que existe um processo 

historico em construgao no contexto em que ocorrem e que torna multiplos e 

diversos os caminhos que conduzem as mudangas. (SILVA, 2010, p. 81). 

O professor quando trabalha em articulagao com a universidade, com coordenagao 

pedagogica, planejamento coletivo, tem a possibilidade de fazer um trabalho realmente 

atuante, que cria novas condigoes de ensino, novos fazeres, novas praticas, ele inova. Segundo 

Femandes (2010, p. 87) "A pouca autonomia pedagogica, a ausencia de trabalho coletivo e a 

lacuna de proposta de educagao continuada geram o trabalho alienado dos professores e, 

consequentemente, preparam o aluno para a alienagao". 

Ele indica uma perspectiva de "formagao permanente". A qual refere-se a educagao 

que ocorre ao longo da vida em umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA continuum, diferentemente da concepgao de formagao 

como atualizagao de conhecimentos cientificos, pedagogicos e tecnicos. 

Nesse sentido, a formagao acontece ao longo da vida, tanto no espago escolar, durante 

o processo de ensino e atraves das trocas de experiencias, como tambem na articulagao com 

outras escolas, participagao de discussoes e debates em eventos. Porem, nao e no sentido de 

atualizar suas praticas, mas de participar, construir e compartilhar experiencias. Em um 

espago de debate, onde participam profissionais que trabalham em diversas contextualizagoes, 

com diversas experiencias praticas, juntamente com pesquisadores, especialistas, pode haver 

um intenso processo de reflexao e construgao de novos conhecimentos e consequentemente de 

transformagao e inovagao nos contextos escolares. 
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O professor e um sujeito social, cultural, politico e ideologico, que articuia seu 

conhecimento e expcriencia com outros, e que, portanto, nao e um sujeito acrftico, passivo a 

receber conhecimento pronto. Ele articuia e constroi conhecimento. 

Em uma outra pesquisa realizada por Femandes (2010) numa escola do Distrito 

Federal, constatou a existencia de educagao continuada, atraves da coordenagao pedagogica. 

Os momentos de sua realizacao aconteciam quando os professores se reuniam 

quinzenalmente, e neles discutiam textos, realizavam trocas de experiencias, o que vem a ser 

um fato riquissimo no que se refere a mudanca, melhoria, inovacao e superagao de problemas 

que surgem no decorrer do processo de ensino. 

A continuidade da sistematizacao dos encontros coletivos nas coordenacoes 

representa a possibilidade de avanco das praticas pedagogicas, bem como a 

superacao dos pontes de tensao, por suscitar reflexoes coletivas e 

engajamento de todos na construgao do prqjeto polftico-pedagogico da 

escola, contemplando o desenvolvimento de todos (FERNANDES, 2010?, p. 

112). 

Esses pontos de tensao que ela apresenta com relacao a coordenagao pedagogica sao 

os seguintes: 

=> Poucos estudos aprofundados sobre o desenvolvimento de alunos com ritmo 

diferenciado de aprendizagem; 

=> Reflex5es esporadicas sobre a pratica pedagogica cotidiana como formagao; 

=̂> Ausencia de espago adequado para coordenagao pedagogica e as agoes de educagao 

continuada. 

=> Neste caso como aponta a autora, esse exemplo de educagao continuada ainda 

apresenta deficiencias que necessitam ser superadas. 

Em outra pesquisa, Tolentino (2010) investigou um projeto de educagao continuada 

organizado por professores formadores, direcionado para professores alfabetizadores das 

escolas da rede publica de ensino do Distrito Federal. Definido pela Secretaria de Estado de 

Educagao (2006b, p. 17) citado por Tolentino (2010) como Centro de Referenda em 

Alfabetizagao (CRA), "uma instituigao educational com espago fisico disponfvel para receber 

os professores atuantes no Bloco Initial de Alfabetizadores (BIA) oportunizando a situagoes 

de educagao continuada", tendo como principal fungao atender as demandas dos 

coordenadores pedagogicos e dos professores atuantes no bloco. 
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Esse programa de educaeao continuada foi organizado em forum de coordenadores; 

acompanhamento do trabalho pedagogico das escolas; curso; paiestras e oficinas. De acordo 

com a pesquisa investigativa de Tolentino (2010), sobre a execucao do CRA, constatou uma 

importante inovacao, pois, as discussoes, debates e reflexoes nao surgiam a partir de temas 

aleatorios, mas provinham do locus da escola, das inquietudes, dos problemas apresentados 

pelos professores. 

Era um trabalho coletivo no qual havia a troca de experiencias em articulagao com 

referenciais teoricos. lam alem do senso comum. Conseguiam chegar a compreensao de que 

em algumas situagoes de aprendizagem, o professor pode esta procedendo de uma forma 

pedagogicamente errada e que diante deste fato, deve olhar de maneira critico-reflexivo para a 

sua pratica, repensa-la, reve-la, refaze-la. 

Os dados analisados revelaram que as atividades realizadas pelo CRA/CEF 

18 buscaram instigar e instituir a ressignificagao das atividades propostas aos 

professores durante as situagoes de educagao continuada, promovendo a 

vivencia de reflexoes crfticas, analisando o fazer pedagogico numa 

perspectiva investigativa. Tambem possibilitou a reflexao crftica, 

fomentando a discussao das inquietagoes cotidianas a iuz de um referencial 

teorico, substituindo a reflexao do senso comum por analises crftico-

reflexivas (TOLENTINO, p. 135). 

Atraves deste exemplo de educagao continuada, e possivel notar a existeneia e 

possibilidade de um trabalho com empenho, organizagao, continuidade e competencia por 

parte dos profissionais e pessoas envolvidas com o ensino, como tambem o incentivo do 

governo, desenvolvendo em interagao, uma escola de boa qualidade. 

Esses espagos necessitam de agoes bem orientadas, organizadas e partilhadas 

para ganharem vida pedagogica, de uma maneira coletivamente estruturada. 

Tal desafio pode ser superado quando profissionais capazes e 

comprometidos se langam no provocante processo de rever agoes, 

concepgoes, organizagoes e avaliagoes e buscam vivenciar a cada dia o 

trabalho pedagogico com a convicgao de que e possivel fazer uma escola 

publica de boa qualidade (TOLENTINO, p. 136). 

Com isso e necessario sem duvidas que acontega a formagao continuada, com debates 

e discussoes que inter-relacionem o contexto das escolas e as reflexoes pedagogicas e de suas 

areas especificas de conhecimento. Esse movimento podera gerar possibilidades de 

compreensao da proposta do PCN, fornecendo elementos para ressignificagao da proposta. 

Porem, todo esse processo precisa estar acompanhado de uma formagao politica, que garanta 
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ao professor em exercfcio elementos para partieipacao ativa na construgao das propostas 

pedagogicas das suas escolas. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Pensando as discussoes empreendidas nesse trabalho e a tftulo de cone hi sao do 

trabalho, foi possivel fazer algumas observacoes com relacao a algumas questoes que 

norteiam a reflexao sobre curriculos de maneira geral; as relacoes do conceito com o curriculo 

oficial em voga no Brasil; e a analise metodologica da proposta de geografia preconizada no 

documento. 

Apesar de destacar que deve respeitar as fases de desenvolvimento do aluno, o PCN 

nao discute a questao das especificidades de cada grupo etario e como as mesmas influenciam 

na organizacao dos processos de ensino. E organizado em disciplinas, e propoe a articulagao 

das mesmas com os temas transversals, como forma de responder a necessidade de 

desenvolvimento integral do aluno, porem, nao aponta as relagoes entre temas e disciplinas, 

tendo em vista o auxiliar o professor. 

Seguindo nossa linha de consideracoes, percebemos que e um curriculo academicista, 

pois e organizado em disciplinas que devem se articular com as experiencias dos alunos. 

Porem, mantem o legado tecnologico e eficienticista do curriculo, pois, estabelece metas, 

finalidades e avaliagao para se averiguar qualidade e fracasso, por exemplo. 

O documento nao se aprofunda nas reals problematicas existentes nas questoes das 

deficiencias e atrasos de alguns alunos, durante o processo de aprendizagem. Dai, por 

exemplo, a importancia da partieipacao dos professores do ensino basico, no processo de 

discussao e construgao do curriculo. Por exemplo: tem aqueles alunos que nao consegue 

acompanhar o processo de ensino, ou tem alguma defieiencia, entao qual o melhor caminho a 

se buscar diante destas situagoes? Segundo Goodson (2010) o curriculo tem que ser 

construido em confronto com a realidade pratica das escolas, para que seja possivel identificar 

problemas no processo de ensino-aprendizagem e assim discutir e planejar mudangas. 

No que se refere as propostas metodologicas para o ensino de geografia, propoe um 

ensino interdisciplinar em articulagao com os temas transversais. Como tambem, a superagao 

da dicotomia geografia fisica e geografia humana, a partir da abordagem de conteudos que 

referenciem as categorias tradicionais de produgao do conhecimento geografico, porem passa 

ao professor a responsabllidade de promover esta organizagao do ensino. 

Entretanto, e necessario destacar que a formagao dos professores nao esta articulada 

com a proposta preconizada pelo PCN, os professores nao compreendem a proposta e mantem 
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a abordagem tradicional dos conteudos, como apontam Veiga (2010), Fundacao Victor Civita 

(2010), Sac tit an (2010), entre outros. 

Nesse sentido, Sacristan (2010, p. 148) aponta que ainda existe uma deficiencia na 

formagao do professor sendo necessaria uma maior articulagao entre universidade e escolas da 

Educagao Basica. Especialmente no que se refere ao desenvolvimento de uma escola que 

promova mudangas contextuais na vida dos alunos. 
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