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O verdadeiro aprender e um apreender muito notavel, no 

qual aquele que apreende, apreende apenas aquilo que, no 

fundo, ja tern. O ensinar corresponde a este aprender. 

Ensinar e um doar, um oferecer, mas no ensinar nao se 

oferece o aprendivel; ao aluno e oferecida tao somente a 

indicacao de tomar para si o que ele ja tern. Quando o 

aluno adota unicamente algo oferecido, ele nao aprende. 

Chega a aprender quando experimenta o que apreende 

com aquilo que ele mesmo ja tern. Um verdadeiro 

aprender ocorre somente ali onde se da a si mesmo e se 

experimenta como tal. Dessa forma, ensinar nao e outra 

coisa senao deixar aprender aos outros, quer dizer, induzir-

se mutuamente a aprender (HEIDEGGER, 1962/1973, p. 

69). 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse trabalho constitui-se numa reflexao acerca das questoes que norteia a modalidade 

de educacao escolar, conhecida como Ensino Multisseriado, que se constitui numa 

metodologia de organizacao dos processos de ensino em que um professor atende, ao 

mesmo tempo, estudantes pertencentes aos anos escolares do 1° ao 5° ano do Ensino 

Fundamental. Discutiu-se, nesse contexto, como tern se estruturado essa modalidade de 

ensino no municipio de Triunfo - PB, especificamente no que refere-se a percepcao dos 

professores acerca dos elementos que norteiam a organizacao dos processos de ensino. 

Pensando essa discussao, partiu-se, inicialmente, de uma reflexao teorica acerca dos 

elementos espaco-temporais que tern influenciado na configuracao da Educacao no 

Brasil, tendo em vista compreender a relacao desses processos espaco-temporais com a 

modalidade de ensino em discussao. A partir disso, relacionou-se a realidade geografica 

do municipio de Triunfo - PB com a organizacao dos processos educativos e mais 

especificamente, com a educacao na zona rural e sua caracteristica de multisseriacao. E, 

por fim, apresentou-se uma analise baseada em um questionario dirigido aos professores 

da Zona Rural que atuam no Ensino Multisseriado, tendo em vista compreender as 

percepcoes dos mesmos em relacao a tematica e refletir sobre as possibilidades de 

organizacao de processos de ensino construtivos a partir de uma abordagem 

contextualizada e colaborativa dos conteudos escolares. A partir da analise dos dados, 

percebeu-se algumas questoes urgentes na discussao da tematica em questao, cabendo 

destacar a limitacao da formacao dos docentes para lidar com essa modalidade de 

ensino, o que leva os mesmos a condenarem a proposta de multisseriacao e repetirem 

praticas de ensino descontextualizadas do espaco dos individuos, contribuindo assim 

com o fracasso escolar e a condenacao da proposta de ensino. 

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Multisseriado. Geografia. Livro didatico. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This paper presents a reflection about the issues guiding the type of education, known as 

multigrade teaching, which is a methodology for the organization of educational process 

in which a teacher meets at the same time, students belonging to the school years 1 st to 

5th grade of elementary school. It was discussed in this context, as it has been structured 

this type of education in the municipality of Triunfo-PB, specifically as relates to 

teachers perception about the elements that guide the organization of the teaching. 

Thinking this discussion, we started with initially a theoretical reflection on the 

elements that have influenced the setting of Education in Brazil , in order to understand 

the relationship of these processes with the spatiotemporal mode of education in space-

time discussion. From this it was related to the geographical reality of the city of 

Triunfo-PB with the organization of the educational process and more specifically with 

education in the countryside and its characteristic multisseriacao. Finally, we present a 

based on a questionnaire sent to teachers working in Rural Education multigrade in 

order to understand the perceptions of ourselves in relation to the subject and reflect on 

the possibilities of organizing processes of constructive teaching analysis from a 

contextual and collaborative approach to classroom content. From the data analysis, it 

was realized some urgent issues in the discussion of the topic in question, fitting 

highlight the limitation of teacher training to deal with this type of education, which 

leads them to condemn the proposed multisseriacao and repeated practices teaching 

decontextualized space of individuals, so with school failure and condemnation of the 

teaching proposal contributing. 

Keywords : Education. Learning. Multigrade. Geography. Textbook. 
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INTRODUCAO 

A presente pesquisa partiu de um conjunto de questionamentos acerca da 

configuracao da Educacao Multisseriada ou Ensino Multisseriado
1

 nas escolas rurais do 

municipio de Triunfo - PB. Tendo como referenda nossa atuacao nessa modalidade de 

ensino, nos inquietou as dificuldades de organizacao dos processos de ensino ncssa 

modalidade, o que leva os professores que atuam na mesma a estabelecerem um 

conjunto de criticas. 

Dessa forma, o objetivo que norteia a pesquisa em foco, esta centrado na 

compreensao da estruturacao dessa modalidade de ensino no municipio em questao, 

considerando a necessidade de debater as razoes que levam ao descredito a Educacao 

Multisseriada. Pensando essas questoes, organizamos nossa discussao a partir de 

reflexoes teoricas e analise de dados. 

No que se refere as discussoes teoricas, centramos nossas investigacoes, num 

conjunto de reflexoes sobre a insercao dessa modalidade de ensino na organizacao da 

Educacao no Brasil, tendo em vista compreender sua organizacao ao longo da historia e 

as razoes que levam a emergencia desse conjunto de criticas no contexto atual. Essas 

reflexoes estiveram baseadas na leitura de teoricos, que nos permitiram compreender 

que a construcao historica da Educacao Multisseriada encaminhou a mesma para o 

desenvolvimento nas areas rurais. 

A partir dessa constatacao, promovemos uma analise da configuracao geografica 

e socioeducacional do municipio de Trunfo - PB, buscando compreender como essa 

configuracao influenciava na organizacao e distribuicao das escolas do campo. 

Utilizamos tambem dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educacao, buscando 

entender a estrutura dessa modalidade de ensino. Percebemos, dessa forma, que Triunfo 

- PB apresenta uma grande quantidade de escolas rurais, o que nos motivou a analisar 

como os professores que atuam nessas instituicoes percebem a multisseriacao. 

Nesse sentido, elaboramos um questionario aos professores, elementos que nos 

forneceu mais questoes para debate. A analise dos dados dos questionarios nos permitiu, 

entre outras reflexoes, apresentar discrepancias no que se refere a formacao dos 

mesmos; dificuldades e perspectivas para organizacao dos processos de ensino; bem 

como, a abordagem metodologica definida pelos mesmos. 

1

 Ao longo do texto, os termos Educacao Multisseriada e Ensino Multisseriado sao tratados como 

sinonimos. 
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Percebemos, dessa forma que apesar de se desenvolver no campo, a organizacao 

de ensino multisseriado na cidade de Triunfo - PB, na maioria das vezes, parte do livro 

didatico produzido por editoras instaladas na Regiao Sudeste que nao tern um 

conhecimento mais aprofundado do contexto social onde sera usado. Dessa forma, nao 

ha nenhuma intervencao de modo que a esse seja acrescentado informacoes ou questoes 

nas atividades que contemplem a realidade local. Alem disso, esses materials abordam 

as tematicas a partir da centralidade do espaco urbano, nao havendo uma discussao do 

contexto do campo. 

Ao final da nossa discussao, nos encaminhamos para um conjunto de sugestoes 

que se direcionam para a concretizacao de uma proposta de organizacao das escolas do 

campo que se guiem pelas especificidades dos diferentes espacos. Sendo necessario que 

e necessario que o professor reveja seu planejamento e o material por ele usado em sala 

de aula, observando quando aquele processo e os recursos favorecem a implementacao 

de uma educacao diferenciada como alternativa ao Ensino Multisseriado. 
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CAPITULO I - ALGUMAS PALAVRAS SOBRE A HISTORIA DA EDUCACAO 

NO BRASIL: SOBRE O 'LUGAR' DO ENSINO MULTISSERIADO. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O objetivo deste capitulo e entender como historicamente a educacao no Brasil 

desenvolveu-se como pratica social e, recentemente, politica publica, tornando-se 

direito de todos e sinalizando algumas caracteristicas da educacao na 

contemporaneidade. Nossa reflexao foca-se nos olhares das politicas publicas para o 

ensino Multisseriado enquanto modalidade de ensino. 

1.1 A Historia da Educacao no Brasil: sobre a organizacao dos processos de ensino. 

Infere-se que na escola ha a mediacao concreta dos conteudos de forma 

sistematica que parte sempre de objetivos que apresentam de forma subjacente a 

concepcao de homem e de sociedade que deseja-se formar. Logo, a construcao do 

conhecimento e algo discutido e questionado por diversos intelectuais em todo o 

mundo. Esse processo viabiliza ao ser humano um esclarecimento dos fatos, bem como 

ampliacao de horizontes. Dessa forma, recorre-se a instituicao escolar para efetivar o 

ensino e a aprendizagem de forma sistematica para os sujeitos que ainda nao a possuem. 

Confonne Ghiraldelli Junior (2009), no periodo de 1500 ate a Independencia, em 

1822, a educacao pouco se desenvolveu; estando ligada diretamente a igreja com o 

trabalho desenvolvido pelos jesuitas. Segundo o autor, a educacao escolar, no periodo 

politico do Brasil Colonia, passou por tres fases: a de predominio dos jesuitas; a das 

reformas realizadas pelo Marques de Pombal, principalmente, a partir da expulsao dos 

jesuitas do Brasil e de Portugal em 1759; e a epoca de D. Joao VI no Brasil (1808-21), 

quando entao o Brasil foi sede do Imperio Portugues. 

O marco pioneiro dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA educa9ao institucional no Brasil so ocorreu quase 

cinquenta anos apos o Descobrimento. O Brasil ficou sob o regime de 

capitanias hereditarias entre 1532 e 1549, quando entao D. Joao III 

criou o Governo-Geral. Por ocasiao da primeira administrapao desse 

novo regime, que coube a Tome de Souza, aportaram aqui o padre 

Manoel da Nobrega e dois outros jesuitas, que iniciaram a instrucao e 

a catequese dos indigenas. Mais tarde, outros jesuitas vieram ajudar e 

complementar os esfor90s de Nobrega (GHIRALDELLI JR, 2009, p. 

01). 

Nessa perspectiva, percebe-se no periodo acima citado que a educa9ao estava 

ligada diretamente a propaga9ao da fe catolica e ao trabalho educativo, por meio do 
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processo de catequese e instrucoes dos indios. Diante disso, a historia ensinada estava 

voltada unicamente para a historia biblica ou hagiografica, com o objetivo de ajudar na 

catequese e na formacao de uma moral catolica. 

Segundo Ghiraldelli Jr. (2009), o padre Manoel da Nobrega, com o objetivo de 

formar mais padres, montou um piano de ensino adaptado ao local e ao que ele entendia 

ser a sua missao. O piano de estudo jesuita continha, em uma primeira etapa, o ensino 

de portugues, a doutrina crista e a escola de ler e escrever. Para a elite, previa tambem, 

em uma segunda etapa, terminar os estudos com o aprendizado profissional ligado a 

agricultura ou seguir em aulas de gramatica e, entao, finalizar os estudos na Europa. 

De acordo com Ghiraldelli Jr. (2009), a Companhia de Jesus foi expulsa de 

Portugal e do Brasil, logo apos a ascensao ao poder do Marques de Pombal, Ministro do 

Estado em Portugal, que implantou uma serie de reformas com intuito de adaptar aquele 

pais e suas colonias ao mundo moderno, tanto do ponto de vista econdmico, quanto 

politico e cultural. 

Em 1759, apos a expulsao dos jesuitas, na perspectiva de Ghiraldelli Jr.(2009) 

tanto no Brasil quanto em Portugal, ainda que a mao de obra para o ensino continuasse a 

ser aquela formada pelos jesuitas, nasceu o esboco inicial do ensino publico; um ensino 

mantido pelo Estado e voltado para a cidadania enquanto nacao que se articularia ao 

estado e nao mais um ensino atrelado a uma ordem religiosa, como acontecia. 

Verificar a literatura que deveria ser censurada e assim por diante. No 

nosso caso, desapareceu o curso das Humanidades, ficando em seu 

lugar as "aulas regias". Eram aulas avulsas de latim, grego, filosofia e 

retorica. Os professores (certamente formados pelos jesuitas) 

ministravam tais aulas, em geral em suas casas, e recebiam do Estado 

para tal (GHIRALDELLI JR. 2009, 04). 

Assim sendo, percebe-se que aconteceu uma mudanca no ensino, o qual passou a 

ser publico, voltando-se para a formacao letrada, propedeutica e nao apenas destinado a 

doutrina religiosa. Aqui, as aulas eram ministradas por professores que recebiam uma 

remuneracao para efetuar tal atividade. 

A respeito da literatura especializada, Ghiraldelli Jr. (2009) afirma que o ensino 

so comecou a se alterar com mais profundidade em nosso pais quando Portugal foi 

invadido em 1807, pelas tropas de Napoleao e, por conseguinte, a Corte portuguesa aqui 

em nosso pais chegou sob a protecao dos ingleses. 

Segundo Chagas (1984, p. 33), 
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[...] do ponto de vista educacional, a orienta9ao adotada na 

administra9ao de Pombal foi de formar o perfeito nobre, agora, 

negociante; simplificar e abreviar os estudos fazendo com que um 

maior numero de estudantes se interessassem pelos cursos superiores; 

propiciar o aprimoramento da lingua portuguesa; diversificar o 

conteiido, incluindo o de natureza cientifica; torna-los mais praticos 

possiveis 

Nesse periodo, muitas pcssoas procuravam se especializar na Universidade de 

Coimbra, do outro lado do Atlantico. A mesma era considerada a mais inferior as 

universidades europeias, no que se refere ao prestigio atribuido a essas institui9oes na 

epoca, mas tinha papel importante na formacao das elites coloniais brasileiras 

(CHAGAS, 1984, p. 152). 

Ghiraldelli Jr. (2009) ainda afirma que o Rio de Janeiro passou a ser a sede de D. 

Joao V I e em 1808, o governo imperial fez mudan9as profundas na administra9ao e no 

sistema educacional vigente, tais como: a cria9ao da Imprensa Regia em 1808, 

Biblioteca Publica em 1810 e do Museu Nacional em 1818. Tambem surgiram os 

primeiros embrioes da educa9§o superior formal no Brasil onde inumeros cursos, tanto 

profissionalizantes em nivel superior, bem como militares, foram criados no intuito de 

fazer do local, algo parecido com uma Corte. 

A partir da organiza9ao do Imperio Brasileiro, e com o objetivo de avatar no 

processo de educa9ao da elite colonial, desenvolveu-se o metodo Lancaster que era 

norteado pelo ensino mutuo como assinala Ghiraldelli Jr. (2009, p. 6): 

Por tal metodo, o ensino acontecia mediante ajuda mutua entre alunos 

mais adiantados e menos adiantados. Os alunos menos adiantados 

ficavam sob o comando de alunos monitores; estes, por sua vez, eram 

chefiados por um inspetor de alunos (nao necessariamente com 

qualquer experiencia em magisterio) que se mantinha em contato com 

o professor. Tal situacao revelava, entao, a insuficiencia de 

professores e, e certo, de escolas e de uma organiza9&o minima para a 

educa9ao nacional. 

Infere-se, portanto, que o ensino era mutuo, participativo e interativo, haja vista 

que um aluno mais experiente auxiliava o outro que possuia dificuldades. E que a 

metodologia provocava o auxilio e a integra9ao entre os educandos. Neste contexto, o 

que se tinha eram alunos mutuamente aprendendo uns com os outros, sob a orienta9ao 

de alguem que muitas vezes nao tinha titula9ao e nem forma9ao para lecionar. 



17 

Prosseguindo, destaca-se que no metodo Lancaster, as criancas tinham um pouco 

de nocao de leitura, calculo, escrita e catecismo. E foi implantado para compensar a 

falta de professores, tendo em vista que de acordo com essa metodologia, um professor 

atendia a 100 alunos por meio do ensino mutuo, apoiado ou contando com a 

colaboracao de um aluno mais adiantado que deveria ensinar aos demais; sendo esse 

escolhido pelo proprio educador, mediante ao seu desempenho ou apresentacao de perfil 

para ensinar. Sobre isso, Ghiraldelli Jr. (2009, p. 46) diz que: 

Esses alunos se denominavam monitores e o professor, a semelhan9a 

de um inspetor de servi9os, tudo vigiava e so interferia em casos 

dificeis. Era um metodo destinado, na Europa, a solucionar o 

problema da educa9ao popular e numerosa, tendo sido la abandonada 

rapidamente por sua ineficacia; no Brasil, porem, a despeito dos 

pessimos resultados obtidos foi difundido por 15 anos. 

Dai, pode-se perceber que o metodo Lancaster era parecido com o que conhece-

se como as salas multisseriadas que foram introduzidas ainda quando se tinha o modelo 

de "Aulas Regias". Nessa metodologia, os alunos eram reunidos de forma que todos 

ficassem juntos, uns ajudavam os outros e o que fosse mais experiente orientava a turma 

sob a supervisao de alguem; nao necessariamente formado em area especifica. 

Privilegiava-se apenas a escolariza9ao e nao importava se haveria uma educa9&o 

efetivamente de qualidade, ou seja, o que chamamos de forma9ao para a a9§o de 

ensinar, isso e compress!vel, umas vez que os objetivos da educa9ao estao situados nas 

exigencias de cada tempo historico. 

Logo, se o ensino e considerado como um patrimonio publico e tambem 

consubstanciado de forma historica, construida desde a forma9ao do Brasil, enquanto 

colonia. Dai, a Escola multisseriada ser algo estruturamente inicial, ou seja, marcou a 

genese da educa9ao brasileira, se estabelecendo com uma metodologia de educa9ao que 

mais tarde se consolidaria nas areas rurais. 

Falando acerca de escolariza9ao, vale lembrar que esta se resume aos niveis de 

ensino, enquanto que educa9ao e instru9ao, ato de mediar saberes e efetivar o processo 

de ensino e aprendizagem na escola. Ratifica-se isto nas palavras de Ferri: 

Educa9ao nao e sinonimo de escolariza9ao. Mas, a verdade e que a 

Escola tern sido tradicionalmente vislumbrada como o lugar por 

excelencia de transmissao de saberes, aprendizagem, ensino do 

patrimonio e conhecimentos acumulados pela humanidade e por cada 

cultura de referenda. (1994, p. 25). 
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De acordo com Ghiraldelli Jr. (2009, p.9), o ensino no Imperio foi estruturado 

em tres niveis: primario, secundario e superior. Sendo que o primario era o periodo 

escolar em que aprendia-se a ler e escrever, o qual ganhou incentivo da Corte 

aumentando suas cadeiras. Ja o secundario assumiu um novo contexto com a expulsao 

dos jesuitas, mas continuou com o esquema das aulas regias, recebendo novas cadeiras, 

principalmente, em cidades do Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais, e servindo 

de acesso aos cursos superiores de Direito e Medicina do Rio de Janeiro e Salvador. 

Segundo Ghiraldelli Jr. (2009), em 1821 a Corte voltou para Portugal e, em 

1822, D. Pedro I liderou a Independencia, aprovando em seguida a Constituicao de 

1824, em nosso pais. Essa Constituicao tinha um topico especifico sobre a educacao 

onde afirmava que o Imperio deveria possuir escolas primarias, ginasios e 

universidades. 

Em 1827 a Comissao de Instrucao Publica entrou em acordo e cumpriu a tarefa 

que lhe havia sido atribuida, implementando a Lei de 15 de Outubro que determinava a 

criacao de "escolas de primeiras letras", fixando em seu artigo 1° que "Em todas as 

cidades, vilas e lugares mais populosos, haverao as escolas de primeiras letras que 

forem necessarias". Nos artigos seguintes, atribuia aos presidentes das provincias a 

responsabilidade de atender as demandas necessarias para o estabelecimento das escolas 

e o salario dos professores, buscando edificacoes, etc. 

Para efeito nesta discussao, no entanto, chama-se a atencao para os artigos 2° e 

15° da citada lei, que definiam consecutivamente que: "As escolas serao de ensino 

mutuo nas capitals das provincias; e serao tambem nas cidades, vilas e lugares 

populosos delas, em que for possivel estabelecerem-se". 

Logo, estas escolas serao regidas pelos estatutos atuais se nao se opuserem a 

presente lei, os castigos serao os praticados pelo metodo Lancaster. Desta forma o 

ensino multisseriado foi oficialmente adotado no Brasil, apesar de nao haver na referida 

lei qualquer mencao a palavra pedagogia - devido as diversas discussoes e discordancias 

em relacao a este termo naquele momento historico. 

No entanto, na pratica, mantinha-se a irregularidade entre as necessidades e os 

objetivos propostos, em que eram aplicadas aulas de pouca qualidade, sem 

sistematizacao necessaria, profissionais pouco capacitados e estruturas inadequadas. A 

educacao nao possuia fundamentacao para ser considerada como efetivamente um 

direito, uma vez que a mesma destinava-se, essencialmente, a classe elitista, sendo 

praticamente negada aos menos favorecidos. 
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O Imperio so se consolidou realmente em 1850, quando as divisoes 

internas diminuiram e a economia cafeeira deu ao pais um rumo ate 

entao meio incerto, apos a decadencia da minera9ao. Em 1854, criou-

se a Inspetoria-Geral da Instrupao Primaria e Secundaria do Municipio 

da Corte, cujo trabalho era orientar e supervisionar o ensino, tanto 

publico como particular. (GHIRALDELLI JR, 2009, p. 6). 

Sob esta otica, a decada de 1850, ficou marcada por uma serie de realizacoes 

relevantes para a educa9ao institucional, a saber: o orgao da inspetoria-Geral ficou 

encarregado de instituir as regras para o exercicio da liberdade de ensino e para a 

prepara9ao dos professores primarios; alem de reformular os regulamentos dos colegios 

preparatories, colocando-os de acordo com o padrao dos livros usados nas escolas 

oficiais e reformular os regulamentos da Academia de Belas-Artes; reorganizar o 

conservatory de musica e de reformular os estatutos da aula de Comercio da Corte. "O 

destaque da epoca imperial foi, sem duvida, a cria9ao do Colegio Pedro I I . Inaugurado 

em 1838, seu destino era servir como modelo de ensino" (GHIRALDELLI JR., 2009, 

07). 

Corroborando com isso, Chagas (1984, pi5) afirma que o Colegio Pedro I I foi 

criado em 1837, 79 anos apos a expulsao dos Jesuitas. Ate ai, nao encontravam-se 

informa9oes sobre a existencia da disciplina Geografia nas antigas Aulas Regias, 

periodo que resume-se todo sistema educacional vigente no Brasil, entre a expulsao dos 

Jesuitas em 1759 e as reformas efetuadas a partir de 1827. O educandario fora criado 

para dar forma9ao aos jovens nobres e da Corte, preparando-os para exercer o poder. 

A transi9ao do Imperio para a Republica foi marcada por grandes mudan9as 

estruturais e economicas ocorridas na sociedade brasileira, dentre essas, cita-se: a 

expansao da lavoura do cafe, uma significativa urbaniza9ao, o fim do regime da 

escravidao, a ado9§o do trabalho assalariado, um surto inicial de desenvolvimento 

industrial e a remodela9ao material do pais. Essas transforma9oes constituiram em um 

conjunto de situa9oes que impulsionaram a moderniza9ao do pais e desencadearam na 

Proclama9ao da Republica. 

Nesse contexto, Ghiraldelli Jr. (2009) afirma que no periodo da Primeira 

Republica, devido as transforma9oes, especialmente aquelas relativas ao incentivo ao 

desenvolvimento de um 'Nacionalismo Patriotico', tendo em vista a necessidade de 

abertura de escolas para gerar o ideal de patriotismo necessario a epoca. Esse clima de 

mudan9a estimulou a cria9ao de novas necessidades para a popula9ao, fazendo com que 

a escolariza9ao passasse a estabelecer-se como meta para as familias que viam nas 
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carreiras burocraticas e intelectuais, um caminho para garantir aos seus filhos um futuro 

melhor. Assim, antes essa necessidade nao era sentida, pois a economia era 

essencialmente rural e baseava-se na producao agricola para exportacao baseada na 

exploracao do latifundio e da mao de obra barata. 

Um sintoma desse incentivo ao desenvolvimento da escolarizacao, observamos 

no fato da decada de 20 do seculo passado, terem sido realizadas varias refonrias de 

abrangencia estadual como a de Lourenco Filho no Ceara, em 1923 a de Francisco 

Campos e Mario Casassanta em Minas, em 1927 e varias outras. A de mais destaque, no 

periodo, foi a Reforma Francisco Campos que, segundo Ghiraldelli Jr. (2009, p. 45), 

tracou novas diretrizes e deu uma organizacao ao ensino, ate entao inexistente, inovando 

o sistema escolar e refletindo uma nova realidade sociopolitica. Nesse sentido, destacou 

o autor: "Contra a escola tradicional, o Manifesto defendeu a escola socializada, ou seja, 

a escola "reconstruida sobre a base da atividade e da producao, em que se considera o 

trabalho em si mesmo, como fundamento da sociedade humana". 

Outro exemplo desse repensar do lugar da educacao na sociedade brasileira, 

pode ser verificado no Manifesto dos Pioneiros da Educacao, que sugere em que deveria 

consistir a acao do estado reivindicando a laicidade do ensino publico, a gratuidade, a 

obrigatoriedade e a co-educacao. Esse foi um movimento liderado por Anisio Teixeira e 

Fernando de Azevedo, cujo lema era igualdade de oportunidades e escola laica, publica 

e para todos. Reconhecendo pertencer ao cidadao o direito vital a educacao e ao Estado 

o dever de assegura-la de forma igualitaria e, portanto, unica para todos quantos 

procurassem a escola publica (FERRI, 1994, p. 147). 

O Manifesto dos Pioneiros da educacao sugeria uma proposta de educacao 

inovadora, baseada em principios de liberdade de expressao e pregasse uma garantia de 

educacao publica e gratuita para todos os cidadaos. Neste contexto, assinala-se que o 

periodo historico do Estado Novo, posterior ao Manifesto, a partir de 1937, durando ate 

1945, e caracterizado pela centralizacao do poder, nacionalismo, anticomunismo e por 

seu autoritarismo, nao havendo grandes repercussoes desse movimento da organizacao 

de um Sistema Nacional de Educacao. 

Segundo Ghiraldelli Jr. (2009), no campo da politica educacional, o Estado 

Novo apresenta-se como criador de uma legislacao dada pela nova Constituicao e um 

conjunto de leis organicas definidas pelo Ministro da Educacao da epoca, Gustavo 

Capanema - as chamadas leis organicas do ensino. Essas Leis evidenciavam a 

preocupacao do Governo Brasileiro na epoca com a organizacao dos processos 
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educativos, uma vez que os mesmos servem para "moldar" os individuos as propostas 

do Estado, sendo essa a base do Populismo de Getulio Vargas. 

Essa nova legislacao que chega com o Estado Novo foram decretadas entre 1942 

e 1946, e nada mais eram do que seis decretos-leis ordenadores dos ensinos primario, 

secundario, industrial, comercial, normal e agricola (GHIRALDELLI JR, 2009, p.66). 

Foi na verdade, uma reforma conservadora que privilegiava a concepcao elitista do 

Brasil nos termos do seu desenvolvimento do ensino publico que marcou muito a 

historia da educacao brasileira. 

Ghiraldelli Junior (2009), afirma que tres Constituicoes antecederam a Carta 

Magna de 1937: a Constituicao aprovada pelo imperador em 1824; a Constituicao 

Republicana de 1891 e a Constituicao de 1934. Sendo que, ao contrario da Carta de 

1934, produzida por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita pelo povo, a Lei 

Maior de 1937 foi imposta ao pais como ordenamento legal do Estado Novo. Como 

mostra Ghiraldelli Jr. (2009, p. 64-65): 

O Artigo 125 diz que a educacao integral da prole e o primeiro dever e 

o direito natural dos pais. O Estado nao sera estranho a esse dever, 

colaborando, de maneira principal ou subsidiaria, para facilitar a sua 

execucao de suprir as deficiencias e lacunas da educacao particular. 

No Artigo 130, o ensino primario e obrigatorio e gratuito. A 

gratuidade, porem, nao exclui o dever de solidariedade dos menos 

para com os mais necessitados; assim, por ocasiao da matricula, sera 

exigida aos que nao alegarem, ou notoriamente nao puderem alegar 

escassez de recursos, uma contribuicao modica e mensal para a caixa 

escolar. 

Assim, comparando com os trechos das Cartas de 1934 e 1937, percebe-se que o 

Estado Novo praticamente abriu mao de sua responsabilidade para com a educacao 

publica atraves da legislacao maxima, exercendo apenas um papel secundario em 

relacao ao ensino. Assim, conclui-se corroborando com o autor acima citado a carta de 

1937 que nao tinha interesse em ordenar ao Estado tarefas, proporcionando a populacao 

uma educacao geral por meio de uma rede de ensino publico e gratuito. 

Observa-se, ainda, que o proposito do texto era manter um explicito dualismo 

educacional onde os ricos proveriam seus estudos atraves do sistema publico ou 

particular e os pobres, sem desfrutar desse sistema, tinham como destino as escolas 

profissionais ou teriam de contar com a boa vontade dos ricos para com as caixas 

escolares e, dessa forma, manterem-se nas escolas propedeuticas a um grau mais 

avancado. De acordo com Manacorda (1995, p. 86): 
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No Brasil, essa diferenciacao se concretizou pela oferta de escolas de 

formacao profissional e escolas de formacao academica para o 

atendimento de populacoes com diferentes origens e destinacao social. 

Durante muito tempo o atual ensino medio ficou restrito aqueles que 

prosseguiriam seus estudos no nivel superior, enquanto a educacao 

profissional era destinada aos orfaos e desvalidos, os 'desfavorecidos 

da fortuna'. 

De acordo com Ghiraldelli Jr. (2009), a Era Vargas foi palco dos novos metodos 

de ensino, preconizando a centralidade na crianca e na sua iniciativa no processo 

aquisitivo do conhecimento. Mesmo que, inicialmente, restrito, atendendo a uma 

camada da populacional, esse ensino renovado consolidou-se em amplos setores 

educacionais. Instigando uma discussao sobre os principios norteadores de seu metodo 

de ensino, que nem sempre atendia as necessidades de parte da populacao escolar. O 

termo renovado vem da perspectiva de inovacao metodologica em que o aluno passa a 

ser o centro do processo de ensino e aprendizagem. 

Com a criacao do Ministerio dos Negocios da Educacao e Saude Publica em 

1930, a Constituicao de 1934, estabelece-se a necessidade de um Piano Nacional de 

Educacao, como tambem a gratuidade e obrigatoriedade do ensino elementar e as 

Reformas Educacionais nos anos de 1930 e 40 demonstram que, nessas decadas, houve 

mudancas formais e substanciais na educacao escolar do pais. 

Dessa forma, nos anos 1930, os curriculos sofreram algumas mudancas, 

destacando propostas para uma educacao humanistica e/ou cientifica; a historia passou a 

ser responsavel pela formacao do homem moderno. Tambem alguns aspectos foram 

exigidos e mais buscados em relacao a formacao do sujeito como a reflexao critica, a 

alienacao e a posicao do aluno no contexto escolar. O curriculo escolar era formulado 

na perspectiva de afirmar e confirmar o sistema politico em vigor nessa epoca. 

Segundo Ghiraldelli Jr. (2009), com o movimento de redemocratizacao que 

culminou com a deposicao do ditador Getulio Vargas, em 1945, convocou-se uma 

Assembleia Nacional Constituinte para elaborar a lei maior do Brasil em moldes 

democraticos. Logo, apos a promulgacao da carta magna, em 1946, iniciaram-se os 

debates para a proposicao da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional 

(LDB) - uma especie de lei organica de toda a educacao brasileira. 

Conhecida como Lei n° 4.024/61, a nossa primeira LDB garantiu igualdade de 

tratamento por parte do poder publico para os estabelecimentos oficiais e os particulars 

que assegurava que as verbas publicas nao poderiam, em hipotese nenhuma, serem 
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carregadas para a rede particular de ensino. O que se tinha era igualdade para abrir 

estabelecimentos de ensino, desde que comprovadas as legalidades e exigencias. 

Em 1964, o Brasil sofreu um novo golpe de Estado, agora liderado pelos 

militares, que impuseram a sociedade brasileira uma ditadura que durou 21 anos. 

Durante esse tempo, apesar de seu anacronismo, a LDB, que articulara os graus de 

estudos da Educacao Infantil ao Ensino Superior, foi desestruturada e fragmentada em 

varios "subsistemas", sem articulacao entre si. Inclusive, a reforma da educacao 

superior (Lei n.° 5.540, de 28 de novembro de 1968) promovida pelos militares 

precedeu a do "ensino de 1.° e 2.° graus" (Lei n.° 5.692, 11 de agosto de 1971), criando 

incongruencias insuperaveis, como, por exemplo, a antecipacao da profissionalizacao na 

educacao basica e seu retardamento na educacao superior. 

Era evidente que as reformas educacionais dos governos dos generais atendiam 

mais a solucao de problemas politicos imediatos - contestacao da classe media, por 

exemplo, quanto a solucao do problema dos "excedentes do ensino superior" - do que a 

necessaria evolucao do Sistema Educacional Brasileiro. Alem disso, os generais de 

plantao na Presidencia da Republica ajustaram a educacao brasileira aos designios dos 

entao conhecidos "Acordos MEC-USAID" Manacorda (1995), esse acordos eram 

resultantes da associacao entre o Ministerio da Educacao e Cultura e a Agenda dos 

Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Esses ajustes articulavam os 

tramites relacionados a educacao e ao seu contexto de execucao. 

A reforma do Ensino Superior, em 1968, fora totalmente baseada nas orientacoes 

do Sr. Rudolf Atcon, traduzidos no Brasil pelo "Relatorio Meira Mattos". As 

universidades passaram a estruturar seus cursos de acordo com o modelo norte-

americano. Iniciava-se, portanto, o processo de globalizacao da educacao brasileira, 

comecando pelo alto (MANACORDA, 1995). 

Foi a partir das orientacoes estabelecidas pelos acordos MEC-USAID, e dos 

Relatorios do Grupo de Trabalho da Reforma Universitaria e do Relatorio Meira Matos 

que foram realizadas as reformas educacionais sob a ditadura, culminadas com as Leis 

5.540/68 e 5.692/71, sendo a primeira destinada ao Ensino Superior e a segunda aos 

Ensinos de Primeiro e Segundo Graus (o que hoje denominamos Ensino Fundamental e 

Medio, respectivamente). 

Essas reformas acabaram com os movimentos de alfabetizacao baseados no 

metodo critico desenvolvido por Paulo Freire, no qual a educacao aparecia como pratica 
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da liberdade. O metodo de alfabetizacao freireano seria adotado em todo o pais, como 

previa o PNA (Piano Nacional de Alfabetizacao), criado no governo de Joao Goulart. 

O PNA, porem, foi extinto pelo decreto n° 53.886, 1964 e, para substitui-lo, a 

ditadura implantou a Cruzada ABC (Cruzada da Acao Basica Crista), a fim de 

neutralizar a acao das Li gas Camponesas e, posteriormente, o MOBRAL (Movimento 

Brasileiro de Alfabetizacao), utilizado como instrumento para controlar politicamente as 

massas, uma vez que propunha a alfabetizacao sem contextualizacao (CHAGAS 1984, 

p. 145). 

A partir do momento que houve a promulgacao da constituicao de 1988, a mais 

cidada de todas elas, a educacao tambem foi afetada por ideias democraticas. A escola 

alargou suas oportunidades, a classe pobre teve acesso ao ensino e isso resignificou o 

contexto escolar. 

No governo de Fernando Henrique Cardoso, as politicas neoliberais foram 

conduzidas de maneira mais efetiva. A educacao foi colocada como uma das principals 

prioridades do programa de governo, destacando enfase a sua proeminencia economica, 

consistindo em um novo estilo de desenvolvimento economico e social. As frequentes 

propostas que surgiram a partir desta concepcao de educacao direcionaram a construcao 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (LDB) de 1996. 

O texto da LDB, Lei 9.394/96, apontou diretrizes que podem se configurar como 

respostas do Estado as perguntas feitas anteriormente. Em forma de lei, o documento 

oficial apresentava queda cultural e da Historia que o Estado brasileiro considerava 

necessario transmitir aos alunos por meio da disciplina obrigatoria "Historia". O 

documento reitera a enfase no estudo da Historia do Brasil, por meio da triade: "as 

matrizes indigena, africana e europeia na formacao do povo brasileiro", conforme 

exposto no Paragrafo 4° do Artigo 23 da LDB. Sobre o ensino Multisseriado, no 

capitulo 26 da LDB/93/94/96: 

Art. 23 - A educacao basica podera organizar-se em series anuais, 

periodos semestrais, ciclos, alternancia regular de periodos de estudos, 

grupos nao-seriados, com base na idade, na competencia e em outros 

criterios, ou por forma diversa de organizacao, sempre que o interesse 

do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

Ja no Governo de Luiz Inacio Lula da Silva, Ghiraldelli Jr. (2009) afirma que 

este projeto ganhou uma caracterizacao mais estrutural, pois acabaram com o Fundo de 

Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizacao do 
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Magisterio (FUNDEF) - que ratificava que 15% da receita global entre estados e 

municipios deveriam ser destinados para o nivel fundamental de ensino - e criaram 

outro programa de maior amplitude. Para o financiamento escolar, criou-se o Fundo de 

Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais 

da Educacao (FUNDEB) - outorgado em 2006, passando a funcionar em 2007, ja no 

governo Lula. Ao contrario do Fundef, o Fundeb engloba toda a educacao basica 

(educacao infantil, ensino fundamental e medio), porem, o montante orcamentario 

reservado foi elevado apenas em 5%, ou seja, de 15% para 20%, objetivando cobrir uma 

rede escolar muito mais extensa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 O Ensino Multisseriado no Brasil: entre praticas e propostas 

Essa abordagem historica acerca da organizacao da educacao no Brasil nao 

busca esgotar o assunto, mas estabelecer uma reflexao sobre os descaminhos da 

Educacao Brasileira, tendo em vista o mapeamento do iugar' do Ensino Multisseriado 

na organizacao dos processos educativos, especialmente a partir das politicas publicas 

de Estado. Afirmamos, dessa forma, que a escola multisseriada e historica e vem ha 

muito tempo sendo desenvolvida aqui em nosso pais. Sua qualidade vem melhorando a 

cada dia, pois o contexto historico e social exige uma oferta de educacao de qualidade. 

Ela surge em meados do Periodo Imperial com a implantacao das aulas regias para que 

a educacao, atraves de aulas itinerantes, tivesse uma formacao ou constituicao 

heterogenea, na qual houvesses diversas pessoas estudando series diferentes na mesma 

sala de aula. 

Ao fazer-se uma incursao acerca da historia da escola multisseriada, pode-se 

perceber que ela surgiu como metodo de ensino a partir da abordagem Lancasteriana no 

processo de ensino, sendo esquecido apos quinze anos de experiencia com a educacao 

primaria no Imperio. Logo apos, passa a ser direcionada aos alunos da zona rural que 

eram em numero menor e, por nao haver professores suficientes e estrutura, esses 

alunos ficavam agrupados em uma mesma sala. De acordo com Ferri (1994, p. 28): 

As escolas com classes multisseriadas tern uma longa historia. Foi, de 
modo geral, o primeiro tipo de escolaridade possivel para as zonas 
rurais. Sua caracteristica basica, a de reunir em torno de um professor 
varios alunos de series diferentes, data do seculo XIX e perpetua-se 
ate hoje, embora na historia da educacao brasileira existiam apenas 
vagas noticias sobre a educacao rural e a educacao da populacao em 
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geral, executando-se o caso daquela dirigida aos filhos das elites e a 

catequese jesuitica. 

Ha tambem a possibilidade da nucleacao, ou seja, o agrupamento das escolas, 

juntando o maior numero de alunos possivel para que fosse efetivado um processo de 

ensino e aprendizagem, ainda no seculo XIX, onde se verificava o inicio de 

democratizacao do ensino. Caldart (2002, p. 45) afirma que: "A existencia de um 

numero muito extenso de escolas, associada a dispersao de localizacao e ao atendimento 

reduzido do numero de estudantes por instituicao, tern levado os gestores publicos a 

dotar, como estrategia mais frequente, a politica de nucleacao das escolas [. . .]". 

Infere-se que a nucleacao das escolas acontece mediante uma alternativa para 

evitar gastos publicos. Dessa forma, as escolas com poucos alunos sao extintas e esses 

educandos migram para outras instituicoes. Ao fazer-se uma incursao historica sobre 

educacao na zona rural, percebe-se que essa sempre sofreu alguns problemas que a 

inferiorizaram. Como escreve Leite apud Antonio (2007, p. 178): 

A educacao rural no Brasil, por motivos socioculturais, sempre foi 

relegada a pianos inferiores e teve por resguarda ideologica o elitismo 

acentuado do processo educacional aqui instalado pelos jesuitas e a 

interpretacao politico-ideologica da oligarquia agraria, conhecida 

popularmente na expressao 'gente da roca nao carece de estudos. Isso 

e coisa de gente da cidade'. 

Observa-se que dentre o perfil da modalidade de ensino descrita, foram criados 

estereotipos de que as pessoas do campo nao precisavam se qualificar 

educacionalmente, ficando a educacao somente como privilegio de pessoas ricas e que 

morassem na zona urbana. Essa concepcao estava arraigada nas mentes de algumas 

pessoas que nao investiram na escolarizacao dos individuos moradores da zona rural, 

ficando esta com defasagem. 

Esse panorama foi visto durante muitos anos no Brasil. E, a partir de 1990, 

houve uma organizacao e reivindicacao por melhoria nas areas rurais em diversos 

aspectos, preferencialmente na educacao. Diversos movimentos foram responsaveis em 

articular uma educacao voltada para os aspectos do campo. Segundo Vendramini (2007, 

p. 123): 

E preciso compreender que a educacao do campo nao emerge no vazio 
e nem e iniciativa das politicas publicas, mas emerge de um 
movimento social, da mobilizacao dos trabalhadores do campo, da 
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luta social. E fruto da organizacao coletiva dos trabalhadores diante do 

desemprego, da precarizacao do trabalho e da ausencia de condicoes 

materiais de sobrevivencia para todos. 

Assim, passa a ser relevante deixar claro que a educacao do campo surgiu no 

momento em que houve a busca por melhor capacitacao do profissional que atuava em 

uma sociedade complexa e competitiva. Diante de sua organizacao, esses sujeitos 

visualizaram na escola uma forma de ascensao salarial e social, percebendo que sem 

instrucao, as pessoas nao conseguem um emprego digno e que a educacao pode ser uma 

premissa para melhoria de sua condicao de vida. 

Outro ponto interessante de ser discutido na historicidade da educacao brasileira 

e o MOBRAL - Movimento Brasileiro de Alfabetizacao de Adultos que tinha uma 

ideologia totalmente alienante e que fazia com que os sujeitos decodificassem a palavra 

e se tornassem seres acriticos. Segundo Freitag (1986, p. 63): 

O Movimento Brasileiro de Alfabetizacao - o MOBRAL surgiu como 

um prosseguimento das campanhas de alfabetizacao de adultos 

iniciadas com Lourenco Filho. So que com um cunho ideologico 

totalmente diferenciado do que vinha sendo feito ate entao. Apesar 

dos textos oficiais negarem, sabemos que a primordial preocupacao do 

MOBRAL era tao somente fazer com que os seus alunos aprendessem 

a ler e a escrever, sem uma preocupacao maior com a formacao do 

homem. 

Observa-se que o metodo de alfabetizacao, no Mobral, foi efetivado tendo em 

vista as caracteristicas proprias da ditadura militar que transformava o contexto 

historico e social em um cenario onde reinava censura e repressao. Nesse sentido, diante 

desse cenario social marcado por conflitos e divergencias sociais, politicas e culturais 

fica evidente a urgencia de uma interpretacao critica acerca dos condicionantes que 

levam cada pessoa a buscar o conhecimento. 

Diante da instalacao da educacao nas zonas rurais, percebeu-se que havia um 

indice elevado de escolas multisseriadas com aglomeracao de uma quantidade 

consideravel de alunos em diversas series. Em 1990, foi criado um programa chamado 

Escola Ativa. Esse projeto foi efetivado no Rio Grande do Norte como uma experiencia 

inicial. De acordo com Azevedo (2006, p. 162): 

Escola Ativa surgiu como resposta aos persistentes problemas da 
ineficiencia interna e baixa qualidade da educacao, oferecidas em 
escolas situadas em areas rurais. Centrada no aluno, essa metodologia 
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propoe um processo de ensino e aprendizagem diretamente 

relacionado a vida dos estudantes, cuja efetividade requer que as 

escolas sejam adaptadas fisica e pedagogicamente. 

Com isso, infere-se que o programa de Escola Ativa foi lancado nas escolas 

rurais multisseriadas com o intuito de melhorar a qualidade modalidade educacional. 

Sua proposta era fazer com que o aluno fosse visto como um sujeito de sua 

aprendizagem e respeitado sua condicao de pessoa em desenvolvimento. Esse foi um 

fato positivo na historia da educacao multisseriada. 

Dessa forma, os curriculos, a avaliacao e os metodos pedagogicos foram 

ressignificados na perspectiva de que a escola multisseriada favorecesse ao aluno, 

contribuindo de forma positiva para seu desenvolvimento cognitive 

Ao longo da historia da educacao, houve debates sobre a qualidade da educacao 

nas escolas multisseriadas. Alguns fizeram duras criticas a este tipo de escolarizacao, 

pois a heterogeneidade de anos escolares trabalhados ao mesmo tempo por um mesmo 

professor, tornou-se empecilho no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. 

Mas, ha perspectivas que defendem a educacao mutua ou multisseriada, como 

afirma Enguita (1989, p. 116): 

[...] a escola mutua ha via ser mostrado capaz de ensinar o mesmo em 

menos tempo ou muito mais no mesmo tempo, com uma maior 

economia de professores. Entretanto o tempo veio a ser, nao a variavel 

dependente, mas a independente. A questao nao era ensinar um certo 

montante de conhecimentos no menor tempo possivel, mas ter os 

alunos entre as paredes de sala de aula submetidos ao olhar vigilante 

do professor o tempo suficiente para domar seu carater e dar a forma 

adequada a seu comportamento. 

Dessa forma, o autor qualifica de forma positiva a possibilidade de o ensino 

multisseriado ser eficiente no sentido de ensinar tudo a todos e controlar o 

comportamento dos alunos. Assim, a educacao brasileira sofreu grandes transformacoes 

que merecem destaques como a escola que ganhou mais autonomia na construcao do 

seu Projeto Politico Pedagogico, mais investimentos financeiros na area educacional e 

associado a isso a exigencia de uma formacao academica para professores tentando 

assim eliminar os chamados professores leigos. Essas, dentre outras mudancas, 

perpassam todo processo educacional; ficando comprovado, por meio de debates e 

pesquisas, que e possivel discutir objetivos e metodos no universo academico que sao 
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fundamentals para a melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem que poderao ser 

usados na modalidade de ensino pesquisada, ou seja, o multisseriado. 

A elaboracao do Projeto Politico Pedagogico e fundamental para a concretizasao 

da autonomia na escola, tendo em vista que o mesmo possibilita a participacao efetiva 

de toda comunidade escolar tracando metas e propostas necessarias para um efetivo 

processo de ensino-aprendizagem. 

A formacao do professor tambem esta em pauta na construcao da autonomia da 

escola. Na sociedade atual, exige-se cada vez mais que o professional da educacao seja 

capacitado, ja que o mesmo tern a responsabilidade de formar futuros cidadaos que 

participarao da sociedade. 

Os investimentos publicos em educacao como Programa Dinheiro Direito na 

Escola - PDDE, Programa de Desenvolvimento da Escola - PDE, Programa Nacional 

de Alimentacao Escolar - PNAE, possibilitaram melhoraria da infraestrutura escolar em 

seus aspectos fisicos e humanos. 

Um bom exemplo da preocupacao com os aspectos humanos encontra-se a 

formacao do professor. Na LDB (1996), esta em pauta a capacitacao adequada a ser 

oferecida aos profissionais que atuam na educacao. Por essa razao, os governos vem 

incentivando uma melhor qualificacao profissional atraves dos Pianos de Carreira e 

Remuneracao que asseguram vantagens pecuniarias aos professores de uma forma geral. 

Alem disso, muitas prefeituras - gracas aos recursos federals - promovem formacoes 

continuadas frequentes com os profissionais da educacao. 

Cabe, nesse sentido, pensar que o Ensino Multisseriado parte de um contexto 

educacional especifico, sendo necessaria uma reflexao sobre as razoes que levam as 

suas criticas e as possibilidades de reflexao sobre sua ressignificacao em diferentes 

espacos. Pensando essas questoes, apresentamos no capitulo seguinte alguns elementos 

que norteiam a configura9ao geografica da cidade de Triunfo - PB e as suas redoes 

com o ensino Multisseriado, em fun9ao das suas caracteristicas espaciais. 
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CAPITULO II - C A R A C T E R I Z A C A O G E O G R A F I C A DE TRIUNFO-PB: 

SOBRE A R E L A ^ A O COM O ENSINO MULTISSERIADO 

Nesta secao, evidenciamoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in fonna9oes descritivas que destacam o perfil do 

municipio de Triunfo - PB. Dentre essas, abordamos conhecimentos geograficos, 

politico administrativo e escolar. Portanto, de posse desses, o leitor conhecera a 

realidade onde a pesquisa desenvolveu-se, como ainda, talvez, uma das razoes pelas 

quais a modalidade de ensino multisseriado seja dinamizada ou ainda seja realidade no 

municipio pesquisado. 

2.1 Aspectos geograficos do municipio de Triunfo - PB 

O municipio de Triunfo situa-se na por9§o oeste do Estado da Paraiba, na 

microrregiao de Cajazeiras, distante da Capital (Joao Pessoa), aproximadamente 500 

km. Ocupa uma area de 219,866 Km 2 e limita-se ao norte com o municipio de 

Bernardino Batista - PB, ao sul com santa Helena - PB e Sao Joao do Rio do Peixe -

PB; a leste com P090 de Jose de Moura - PB, a nordeste com Santarem e a oeste com 

Umari, no vizinho Estado do Ceara. 

A vegeta9ao e de pequeno porte, tipica de caatinga xerofitica onde ha um maior 

destaque das cactaceas, arbustos e arvores de pequeno e medio porte. Em termos 

climatologicos, o municipio esta inserido no "Poligono das Secas", constituindo um tipo 

semiarido quente e seco, conforme classifica Koppen (1956 apud MASCARENHAS, 

2005), onde as temperaturas sao elevadas durante 0 dia e amenas a noite com mudan9as 

anuais e intervalos entre 23 a 30°C, com causais picos mais elevados durante a esta9ao 

seca. 

O regime pluviometrico e baixo e desigual com medias anuais de 776,9 mm/ano, 

minimas de 394,1 mm/ano e maxima de 1.643,5 mm/ano. A rede de drenagem e do tipo 

intermitente onde os riachos e demais cursos d'agua que drenam a area formam 

afluentes da Bacia do Rio do Peixe. O municipio de Triunfo - PB esta inserido nos 

dominios da bacia hidrografica do Rio Piranhas, sub-bacia do Rio do Peixe 

(MASCARENHAS, 2005). 

Nao diferenciando das demais localidades do Semiarido, o municipio tern sua 

notoriedade dimensionada para diversos segmentos. E um municipio considerado 

jovem, pois alcan90u sua emancipa9ao politica aos vinte dias do mes de dezembro de 
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mil novecentos e sessenta e um (20.12.1961), atraves da Lei Estadual de numero 

2.637/61, publicada no Diario Oficial do Estado da Paraiba, sancionada pelo entao 

Governador Pedro Moreno Gondim. 

Durante os seus 51 anos oficialmente como cidade, aos poucos conquistou seu 

espaco desenvolvimentista, tanto urbano quanto rural. Das poucas familias existentes a 

epoca de vilarejo, atualmente o municipio de Triunfo - PB tern, de acordo com o Censo 

Demografico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatisticas) de 2010, 9.220 

habitantes, dos quais 4.570 sao homens e 4.650 mulheres. Quanto a situacao domiciliar, 

a populacao residente na zona urbana e de 4.309 pessoas e na zona rural e de 4.911 

pessoas. 

A economia do municipio firma-se na agropecuaria de subsistencia e em um 

pequeno comercio, o qual e capaz de gerar circulacao da producao e do consumo de 

mercadorias basicas em pequena diversidade e sofisticacao. Um outro fator que 

movimenta a economia local sao os funcionarios publicos das esferas estadual e 

municipal, alem dos aposentados e trabalhadores autonomos. 

O atual prefeito e Damisio Mangueira. Os habitantes se chamam triunfense. 

Durante as ultimas decadas, a cidade de Triunfo - PB tern apresentado um crescimento 

significativo sem negar que precisa crescer ainda mais; a cidade possui um comercio 

que demonstra potencial a ser explorado e rendimento a olhos vistos, gracas as relacoes 

estabelecidas entre seus habitantes. Como afirma Fernandes (2007, p. 38): 

Se uma cidade e uma obra do homem que se apropria do espaco; se a 

cidade e, por assim dizer, uma vitoria da cultura contra a natureza, a 

cidade e ainda paisagem, uma paisagem social. Ora, uma paisagem e 

um recorte da natureza organizada pelo olhar e, no caso da cidade, 

reveladora da apropriacao social do territorio. Uma paisagem urbana, 

na sua composicao, lida com referenciais significativos de composi^o 

visual, identificadores da realidade urbana estilizada pelo olhar. E, 

neste caso, tais referenciais, sobretudo aqueles do espaco edificado, se 

encontram basicamente nos centros urbanos. Neste sentido, a 

centralidade oferece elementos iconicos e emblematicos para a 

identidade urbana de uma cidade, compondo dela um panorama 

idealizado de reconhecimento. 

Isso leva-nos a inferir que ha uma paisagem social sendo construida 

cotidianamente pelas interacoes sociais que ocorrem entre as pessoas que atuam no 

municipio. Diante dessa premissa, entende-se que o espaco social e cultural que vigora 
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hoje no municipio de Triunfo - PB foi resultado de ligacoes dialeticas e dialogicas entre 

seus moradores ao longo dos anos. Como afirma Carlos (2007, p.32): 

Refletir, hoje sobre a cidade no Brasil significa pensa-la enquanto 

materializacao do processo de urbanizacao dependente, em que as 

contradicoes emergem de modo mais gritante e a acumulacao da 

riqueza que caminham com a miseria, levando a um tipo de 

reivindicacao diferenciada, se comparada aquelas emergentes nos 

paises ditos desenvolvidos. 

Nessa perspectiva, observa-se que o processo de urbanizacao surge mediante 

lutas por maior espaco e visibilidade de um municipio. Isso aconteceu com o municipio 

de Triunfo - PB que reivindicou seu espaco e tern conquistado meritos no tocante a 

efetivacao de sua importancia no cenario social. Como revela Carlos (2007, p. 13). 

A paisagem urbana e a expressao da ordem e do caos manifestacao 

formal do processo de producao do espaco urbano, colocando-se no 

nivel do aparente e do imediato. O aspecto fenomenico coloca-se 

como elemento visivel, como a dimensao do real que cabe intuir, 

enquanto representacao de relacoes sociais reais que a sociedade cria 

em cada momento de seu processo de desenvolvimento. 

Consequentemente essa forma apresentar-se-a como historica, 

especificamente determinada, logo concreta. 

E bastante pertinente a colocacao da autora quando diz que uma cidade e uma 

construcao historica e determinada. E que cada momento historico influencia as 

condicoes de desenvolvimento do local. Hoje, percebe-se que a cidade possui em sua 

composicao pessoas de classe media baixa, em sua grande maioria comerciantes e 

funcionarios publicos. A educacao e oferecida pelas escolas pertencentes ao Estado e ao 

Municipio. 

Em Triunfo -PB, tambem ocorre processos de desigualdade social, concorrencia 

e competitividade; reflexos de uma politica neoliberal e capitalista, por excelencia. Mas, 

por ser uma cidade pequena e com grande distribuicao de zonas rurais, isso torna-se 

pouco perceptivel. Constata-se isso como um fator favoravel aos habitantes desse 

municipio que oferece condicoes viaveis para estabelecer vinculos de uma vivencia 

consideravelmente estavel. 

As esferas publicas, mesmo sofrendo marcas das influencias advindas da 

modernizacao ocorrida nos setores politico-sociais, nao intimida a administracao 
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municipal a garantir a sua populacao os servicos publicos oferecidos pelas secretarias 

que integram a gestao. 

Como sabe-se, a politica neoliberal desincumbe o Estado de suas 

responsabilidades, gerando entao o Estado minimo com o controle da sociedade, mas 

nao oferecendo suporte nos setores por ele mantido financeiramente. Dai apresenta as 

privatizacoes dos servicos publicos como propostas e, entre elas, a educacao. A esse 

respeito, Torres (1995, p. 114) explica: 

Os governos neoliberais propoem nocoes de mercados abertos e 

tratados de livre comercio, reducao do setor publico e dirninuicao do 

intervencionismo estatal na economia e na regulacao do mercado. (...). 

O ajuste estrutural define-se como um conjunto de programas e 

politicas recomendadas pelo Banco Mundial, o Fundo Monetario 

Internacional e outras organizacoes financeiras. 

A partir da Constituicao Federal de 1988, houve no pais e tambem no municipio 

de Triunfo o desafio de construir politicas sociais universais, democraticas, equitativas 

capazes de afirmar a descentralizacao dos poderes de gestao nos mais diversos ambitos. 

Nesta perspectiva, criou-se diversos conselhos municipals capazes de intervir na 

educacao, em orgaos de protecao ao idoso e ao adolescente. Isso fez com que os 

cidadaos sentissem-se mais seguros e participativos. Segundo Arelaro (2000, p. 12): 

O inedito desta descentralizacao de tarefas e seu controle 

absolutamente centralizado, baseado no que se constitui atividade 

vital, o "coracao" da escola: curriculos e avaliacao. Trata-se, portanto, 

de sofisticado e bem engendrado sistema em que a autonomia do 

planejamento escolar (cada escola elabora o seu proprio piano 

pedagogico!) sera confrontada - em sua excelencia, e claro! - com o 

desempenho que cada escola, cada sala e (por que nao?) cada aluno 

obtiver nas Avaliacoes Nacionais, uniformizadas para todo o pais, 

atraves de provas objetivas sob a modalidade de testes de multipla 

escolha, elaboradas por orgao do MEC no caso, a Fundacao Instituto 

Nacional de Estudos Pedagogicos (INEP). 

Centrando nossa atencao mais precisamente no ambito escolar, sendo esse objeto 

de estudo de nossa pesquisa, percebe-se que Arelaro (2000) propoe a reflexao acerca da 

autonomia que a escola ganhou pelo impulso advindo da descentralizacao do poder na 

esfera economica e social. 

A escola foi capaz de configurar seu conselho escolar tendo a representacao da 

comunidade discente, docente e sociedade civil. Houve uma abertura para que o 
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dinheiro viesse diretamente para a escola. Nesse sentido, os cidadaos tornam-se mais 

esclarecidos e reivindicam seus direitos de cidadao. Como assinala Arelaro (2000, p. 

66): 

Promove-se, desta maneira, uma reconceituacao do direito social de 

"todos" a educacao, substituindo-se sutilmente, o conceito de 

"igualdade" de direitos pelo da "equidade" de direitos, na medida em 

que se admite que "alguns" - poucos ou muitos - nao poderao ou 

deverao ser atendidos, seja por falta de capacidade, talento, condicao 

socioeconomica, recursos financeiros ou administrativos do poder 

publico. 

Durante os ultimos tempos, em Triunfo, houve maior democratizacao de direitos 

sociais. Cada pessoa passou a ser vista na sua plenitude e mesmo com alguns percalcos, 

percebe-se que houve avancos na legitimacao de tais direitos, sobretudo nas areas de 

agricultura, assistencia social, educacao e saude atraves das secretarias que formam a 

administracao municipal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 O contexto socioeducacional de Triunfo - PB 

A cidade de Triunfo possui uma rede educacional organizada onde as 

modalidades educacionais estao a cargo da rede estadual e municipal de ensino. Em 

nosso trabalho, destacamos, de forma mais detalhada, a rede municipal pelo fato de ter-

se maior proximidade com os dados e de que tal segmento realmente constitui as bases 

da historicidade educacional daquele municipio. 

Organizada em segmentos definidos como Educacao Basica (Educacao Infantil, 

Ensino Fundamental I , Ensino Fundamental I I , Ensino Medio), os niveis educacionais 

do municipio sao oferecidos para populacao da zona rural e da zona urbana de forma 

equanime. 

Art. 2° A educacao, dever da familia e do Estado, inspirada nos 

principios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tern por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercicio da cidadania e sua qualificacao para o trabalho (BRASIL, 

2001, p. 21). 

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educacao de 

Triunfo (SMET), ha um total de 16 escolas rurais que apresentam uma problematica 
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relacionada a distorcao entre idade e serie, ou seja, grande parte dos alunos estao fora da 

faixa etaria recomendada para estarem estudando em um determinado ano escolar. 

Dessa maneira, ha uma tendencia em organizar as salas de aula para atender a tal 

demanda. Sobre isso Faria (2011, p. 10) afirma: 

No Brasil, a crianca deve ingressar no primeiro ano do ensino 

fundamental aos 6 anos de idade, permanecendo na escola ate o nono 

ano, com a expectativa de que conclua os estudos nesta modalidade 

ate os 14 anos de idade.Quando o aluno reprova ou abandona os 

estudos por dois anos ou mais, durante a trajetoria de escolarizacao, 

ele acaba repetindo uma mesma serie. Nesta situacao, ele da 

continuidade aos estudos, mas com defasem em relacao a idade 

considerada adequada para cada ano de estudo, de acordo com o que 

propoe a legislacao educacional do pais. Trata-se de um aluno que 

sera contabilizado na situacao de distorcao idade-serie. 

No Grafico 1, apresentamos a configuracao das escolas nas areas rurais do 

municipio de Triunfo - PB, pontuando o numero de escolas ativas e inativas, cujas 

razoes do funcionamento ou fechamento das unidades escolares tern a demanda como 

ponto decisivo, haja vista ser impossivel uma escola funcionar sem o numero de 

estudantes esperado. 
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Grafico 1: Numero das Escolas Multisseriadas da Zona Rural de Triunfo - PB. 

Fonte: Secretaria Municipal de Educacao 

Com isso, inferi-se que o fracasso escolar ou a evasao e a causa que provoca a 

distorcao idade/serie. Algumas vezes, os alunos (adolescentes, criancas, jovens) optam 

por trabalhar, ou se desistem de estudar e acabam perdendo o ano letivo, interrompendo 
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o ciclo de estudos. Ao regressar para a escola, o estudante fica em uma turma que nao 

corresponde a sua idade, ou seja, o que e recomendado pela Lei estatutaria da educacao 

brasileira, LDB 9.394/96. De acordo com os dados revelados pela Secretaria Municipal 

de Educacao de Triunfo, a cada 13 alunos, 10 estao em distorcao idade/serie nas escolas 

da zona rural. 

As escolas multisseriadas, em que um mesmo docente atende 

estudantes de diferentes idades em uma mesma turma, sao marca 

registrada da educacao rural brasileira. Em 2009, o Censo Escolar 

apontou a existencia de mais de 96,6 mil turmas multisseriadas no 

ensino fundamental. Segundo dados do Observatorio da Educacao, a 

distorcao idade-serie chega a 38,9% ainda nas series iniciais das 

escolas rurais (FARJA, 2011, p. 15). 

Prosseguindo, apresenta-se o grafico abaixo, exibindo o numero de alunos com 

distorcao idade x serie, deixando implicita a necessidade do desenvolvimento de acoes 

que sirvam para corrigir uma realidade que pouco contribui para o aumento dos indices, 

por exemplo, como IDH - Indice de Desenvolvimento Humano, sendo a educacao um 

dos criterios observados na soma que constitui a media exemplificada. 
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• TOTAL DE ALUNO 
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MULTISSERIADAS 

DE TRIUNFO - PB 
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Grafico 2: Numero de alunos com distorcao, idade x serie. 

Fonte: Secretaria Municipal de Educacao 

Essa informacao reforca a realidade do municipio de Triunfo- PB que nao foge a 

regra da educacao brasileira. E pelo que foi catalogado na Secretaria Municipal de 

Educacao de Triunfo, desde os primordios educacionais, a escolarizacao foi feita nesta 
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cidade por intermedio de escolas multisseriadas. Nesse sentido, de acordo com as 

diretrizes operacionais para a educacao basica nas escolas do campo: 

Chama-se a atencao para o que parece ser uma grande potencialidade 

das escolas do campo, e particularmente das areas rurais- por estas 

situarem-se no interior de suas comunidades: a escola como centro 

difusor cultural, espacos abertos e vinculados a realidade local, a partir 

dos quais, escola e comunidade possam organizar eventos artisticos e 

tecnicos cientificos, de acordo com suas proprias demandas (BRASIL, 

2002, p. 30). 

A partir dai, observa-se que as escolas do campo sao importantes propagadoras 

de conhecimentos para seu publico alvo, alunos da zona rural. E por essa maneira 

acabam sendo vistas como patrimonio historico cultural de uma cidade, localidade, 

cabendo a revisao do curriculo de modo que essa contemple a realidade campesina e 

nao apenas urbana. 

Assim, tambem acontece em Triunfo, pois as escolas da zona rural permanecem 

com um quadro humano, estrutural e pedagogico que, mesmo precisando de melhorias 

para corrigir realidades como as descritas nos graficos, desenvolvem um trabalho na 

perspectiva de garantir a legitimidade de identidades de cada cidadao. Os estudantes, a 

partir dos seus docentes, sao motivados e orientados a veem as instituicoes de ensino 

como locais onde acolhem a heranca cultural e conhecimento de seus direitos. 

Assim sendo, devido o contexto anteriormente explicitado, muitas inovacoes 

foram realizadas, a exemplo do curriculo, avaliacao e formacao do professor. A 

aprendizagem tomou um novo sentido com maior sistematizacao e rigor para que a 

educacao se tornasse um direito constitucional de cada aluno. Em relacao a formacao 

docente, a LDB9. 394/96 em seu artigo 62 estabelece que: 

A formacao de docentes para atuar na Educacao Basica fiar-se a em 

nivel superior, em cursos de licenciatura, de graduacao plena, em 

universidades e institutos superiores de educacao, admitida, como 

formacao minima para o exercicio do magisterio na educacao infantil 

e nas quatro primeiras series do ensino fundamental, a oferecida em 

nivel medio, na modalidade Normal Brasil (2001, p. 52). 

No grafico a seguir, observa-se que o nivel superior, ainda, e escolaridade de um 

pequeno numero de professores, relacionados aos docentes que cursaram o magisterio. 
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Grafico 3: Professores com Magisterio e Curso Superior das Escolas Multisseriadas de Triunfo - PB. 

Fonte: Secretaria Municipal de Educacao 

Tendo em vista o conteudo da referida Lei, a formacao de professores passa a ser 

criteriosa e em nivel superior por excelencia. Essa preocupacao demonstra que o fazer 

pedagogico e algo exigente, pois lidamos com pessoas em desenvolvimento. Dessa 

forma, a praxis docente precisa ser pensada de maneira clara, sistematica e 

fundamentada em principios legais. 

Assim sendo, a formacao continuada em nosso municipio acontece 

continuamente do inicio do ano letivo ate o final, atraves dos tecnico-pedagogicos da 

Secretaria Municipal de Educacao local, como ainda de especialistas das areas da 

educacao, convocados a partir de interesses demonstrados pelos professores ou da 

propria realidade que exige a leitura, discussao ou conhecimento para melhor 

enfrentamento da realidade, fazendo assim uma ponte entre teoria e o contexto social 

que a escola atende. 

Para fazer uma problematizacao dos Parametros Curriculares Nacionais e da 

LDB 9394/96, pode-se destacar que as escolas passaram a receber maior autonomia na 

sua gerenciacao de recursos. Os governos estaduais e federais enviam anualmente 

verbas destinadas a melhoria da oferta do ensino publico. Com isso, gerou uma 

competitividade entre os estabelecimentos de ensino que estao preocupados em 

sobressair-se no que se refere ao recebimento de tais provimentos. Houve uma 

maquiagem dos dados em prol de beneficios proprios. 

Acerca dessa tematica, observamos que se instala a competitividade 

entre as instituicoes em busca das melhores notas e premiacoes, entre 

elas o projeto "Dinheiro na Escola", estimuladas pelo Ministerio da 

Educacao e Cultura, com o argumento que a escola com a melhor nota 
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e a mais "cientifica e competente", o ensino-aprendizagem e trocado 
por notas devido a pressao da competitividade e dos resultados 
exigidos pelo MEC, em fiincao do controle de qualidade (AZEVEDO, 
2010, p. 25). 

O que fica implicito e que com a implantacao da nova Lei maxima da educacao, 

o processo de autonomia das escolas atuais e o elemento catalisador de verbas, ao passo 

que a qualidade do ensino fica condicionado a indices como IDEB - Indice de 

Desenvolvimento da Educacao Basica que leva em consideracao os dados referentes a 

aprovacao, numero de matriculas e evasao escolar; dentre outros criterios de areas afins 

da administracao. 

Pensando essas questoes e como elas interferem na organizacao dos processos de 

ensino nas escolas multisseriadas, apresentamos no capitulo que segue, uma reflexao 

acerca da concepcao dos professores em relacao a essa modalidade de ensino. 

Discutimos, nesse contexto, a relacao desses professores com a estrutura de ensino 

multisseriado e apontamos algumas reflexoes que se encaminham como possibilidades 

construtivas para organizacao dos processos de ensino. 
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CAPITULO III - O ENSINO MULTISSERIADO E M TRIUNFO - PB: UM 

OLHAR A PARTIR DA P E R C E P ^ A O DOS PROFESSORES DO CAMPO 

A seguir, descremos os dados coletados nos questionarios, seguidos de 

comentarios a partir da teoria estudada e sugestoes para a realidade pesquisada; sendo 

essa parte o espaco onde destacamos o que vemos, o que dizem os autores e quais as 

nossas contribuicoes, enquanto pesquisadores. 

3.1 - Metodologia e universo da pesquisa 

Para recolher dados que servissem de eixo orientador para o encaminhamento da 

presente pesquisa, usou-se como instrumento de pesquisa o questionario (Anexo 1). 

Segundo Matos (2002, p. 60), diz que: "essa tecnica de investigacao consiste em que, 

sem a presenca do pesquisador, o investigado responda por escrito a questoes entreguem 

pessoalmente ou enviado pelo correio". 

Assim, entrevistamos um grupo com 16 professores da rede municipal de ensino 

do municipio de Triunfo- PB. As questoes versavam sobre a escola multisseriada e a 

pratica pedagogica cotidiana de cada docente. A primeira pergunta foi "Qual e a sua 

formacao". Nesse sentido, obteve-se como: 

Qual e a sua formacao 

Licenciatura 

em 

Pedagogia 

Logos I I Licenciatura 

em 

Geografia 

Letras Ciencias Pedagogia 

com pos-

graduacao 

TOTAL 

06 06 01 01 01 01 16 

Quadro 1. Formacao profissional. 

Fonte: arquivo pessoal. 

E interessante explicar que o LOGOS I I era um programa criado para oferecer 

formacao profissional aos professores nas decadas de 1980, tornando-se importante que 

todos os professores que atuam no multisseriado fossem formados em Pedagogia, com 

graduacao que habilita o docente para o ensino dos anos iniciais. 

Nesse sentido, percebe-se que a formacao dos professores apresenta certa 

variacao, mesmo sabendo-se de que a Lei LDB 9.394/96 sugere que para lecionar os 
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anos iniciais do ensino fundamental (locus do multisseriado), o profissional deve ser 

formado em Pedagogia. Ainda sobre formacao docente, Libaneo e Pimenta (1999, p. 

267) ressaltam que: 

As investigates recentes sobre formacao de professores apontam 

como questao essencial o fato de que os professores desempenham 

uma atividade teorico-pratica. E dificil pensar na possibilidade de 

educar fora de uma situacao concreta e de uma realidade definida. A 

profissao de professor precisa combinar sistematicamente elementos 

teoricos com situacoes praticas reais. 

Tendo em vista o conteudo da referida Lei, a formacao de professores passa a ser 

criteriosa e em nivel superior por excelencia. Essa preocupacao demonstra que o fazer 

pedagogico e algo exigente, pois lidamos com pessoas em desenvolvimento. Dessa 

forma, a praxis docente precisa ser pensada de maneira clara, sistematica e 

fundamentada em principios legais. 

Com isso, infere-se a possibilidade de reflexao acerca da necessidade de que 

cada docente possua os conhecimentos provenientes da teoria e pratica. Isso torna a 

formacao academica como um elemento de suma importancia no contexto educacional. 

Diante da presenca de um numero consideravel de profissionais atuando no 

multisseriado sem a graduacao em Pedagogia, percebe-se como inapropriada e ate 

preocupante tal situacao, haja vista ser a formacao inicial pre-requisito para uma 

atuacao pedagogica minimamente responsavel e efetivamente de qualidade. Assim, 

estabelece-se uma contradicao, pois a LDB 9394/96 sugere essa formacao e na pratica, 

isso nao esta concretizando-se. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Os professores de Triunfo - PB: sobre as percepcoes do ensino multisseriado. 

Apresentamos a seguir uma sistematizacao das reflexoes das colocacoes dos 

professores acerca da sua percepcao do ensino multisseriado, considerando a 

necessidade de compreender a relacao dos mesmos com as praticas de ensinos e sua 

contextualizacao com a modalidade em discussao. 

Questionados sobre "o tempo em que lecionam", as respostas foram as 

seguintes: 
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Tempo em que lecionam 

30 anos ou 2 anos de Mais de 10 Menos de 10 TOTAL 

mais de servico como anos de ensino anos de pratica 

profissao docentes escolar 

docente 

04 08 02 02 16 

Quadro 1.2 Tempo em que os docentes lecionam. 

Fonte: arquivo pessoal. 

Ha uma importante e relevante necessidade de observar o tempo de atuacao de 

cada docente, pois a partir do momento em que ele sai do curso de formacao inicial e 

ingressa no mercado de trabalho, sua pratica de sala de aula estara tomando um novo 

sentido. A pratica aperfeicoa a acao, mas deve sempre vir acompanhada de uma 

reflexao. E evidente que ha uma certa distancia entre o que se estuda na teoria e aquilo 

que acontece na realidade cotidiana em sala de aula; mesmo assim, pois mais anos 

escolares que tenha-se como professor em sala de aula, ele nunca esta pronto e acabado, 

rever os seus conhecimentos torna-se relevante; dai a necessidade de buscar-se a 

formacao continuada. Como bem afirma Bordas (2007, p. 45): 

Os conflitos internos sobre a natureza e o espaco institucional do 

conhecimento dito cientifico e as caracteristicas do conhecimento 

educacional/pedagogico nao se esgotam no terreno das oposicoes 

epistemologicas, entre elas abrigam/ escondem tambem a preocupacao 

com a perda/ espaco conferida a cada area, mais perceptivel na area 

das Licenciaturas. 

Nessa perspectiva, refletiu-se acerca da preocupacao entre o fazer academico e 

teorico e a sua relacao com a pratica em sala de aula, feita pelo docente. E comum 

escutar-se de alguns professores a frase de que "teoria e pratica sao diferentes". O que 

acontece, portanto, e que a teoria e formulada em um determinado tempo e contexto 

social e a pratica acontece em tempo oposto, com sujeitos diferenciados e, por isso, a 

teoria nao pode ser aplicada tal qual esta nos livros, mas como subsidio. 

Ha uma ausencia de uma politica que manifeste uma preocupacao real em 

garantir a necessaria formacao inicial docente. Do contrario, sabe-se que na sociedade 

contemporanea existe uma demanda por bons profissionais que saibam lidar com as 

problematicas do cotidiano. Logo, desfazer essa cultura, e o melhor procedimento que o 

educador devera tomar para poder prestar um melhor servico a comunidade que atende. 
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Dando continuidade ao questionario, foi perguntado "se na escola havia o 

Projeto Politico Pedagogico e se este refletia as condicoes do ensino Multisseriado". As 

respostas dos 16 entrevistados foram unanimes em dizer que na escola trabalhavam com 

metodologias de projetos, que fazem parte da proposta pedagogica escolar, mas que nao 

refletiam o contexto e especificidade do multisseriado. 

A escola como instituicao de ensino responsavel pela formacao do aluno precisa 

esta consciente do seu dever de contextualizar o ensino e a aprendizagem de cada um de 

seus alunos. Sobre isso, os Parametros Curriculares Nacionais apontam que: 

E importante que a escola, em seu projeto educativo discuta a 

realidade local onde se insere, o perfil dos alunos que recebe, as 

experiencias dos professores que nela trabalham e procure apoios para 

o desenvolvimento do seu trabalho na comunidade, [...]. Destaca-se a 

necessidade de que os professores selecionem, criem, reorganizem os 

conteiidos de acordo com seus pianos de trabalho e da discussao das 

experiencias vividas e das expectativas em tomo do tema (BRASIL, 

1998, p. 377). 

Com isso, fica clara a importancia de que a escola eleja temas que facam sentido 

e tenham relacao com as necessidades de cada aluno. Se uma escola possui uma ou mais 

turmas multisseriadas, ela precisa adotar criterios que sejam condizentes com as reais 

dificuldades ou necessidades de cada aluno. 

Assim, vivencia-se atualmente um cenario marcado por profundas duvidas 

relacionadas ao tipo correto de metodos de ensino. Ainda sobre isso Fonseca (2003) diz 

que os professores vem incorporando um diversificado numero de fontes e problemas 

na tentativa de evitar o insucesso escolar, sendo importante esclarecer que cada 

profissional tern sua metodologia propria de ensino. Isso nao significa que todos os 

profissionais da area sao competentes ou nao. 

O Projeto Politico Pedagogico - PPP da escola e um documento importante que 

reflete os interesses e sonhos de uma instituicao. Ele deve ser formulado por toda 

comunidade escolar (gestores, tecnicos, trabalhadores, docentes, discentes e pais de 

aluno), alem de refonnulado anualmente de acordo com as necessidades de cada aluno 

ou situacao didatica de ensino e aprendizagem. Esse documento define a identidade da 

escola. Sobre o PPP, Veiga (2005, p. 14) reflete que: 

E pedagogico porque deve subsidiar o ensino/aprendizagem. Dai a 
necessidade de refletir as acoes educativas a serem desenvolvidas na 
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escola, cuja meta deve ser a de encontrar meios que viabilizem a 

melhoria da qualidade do ensino; E politico porque deve estar 

vinculado aos interesses sociais do aluno, que vive e convive no meio 

social. Assim sendo deve contribuir para a formacao do cidadao 

consciente e critico que ao ser transformado possa tambem possa 

tambem transformar seu meio ambiente. 

Prosseguindo, com a reflexao, questionamos os 16 professores entrevistados 

sobre o "tempo de atuacao dos mesmos em salas de aulas multisseriadas". E como 

resposta, obtivemos que todos eles trabalham com essa modalidade de ensino desde seu 

ingresso na carreira docente. 

Assim, observa-se que o profissional que trabalha com a categoria de 

multisseriado e porque faz parte da escola do campo, onde ha pouco numero de alunos 

que sejam minimamente suficientes para formar turmas especificas. Isso faz com que as 

escolas do campo tenham espaco e passem a ser objeto de esrudo por parte dos 

educadores atuais. 

Para Soares (2004), o que tem-se vivenciado em relacao ao multisseriado e uma 

diluicao de metas e de objetivos a serem atingidos ao longo do periodo de escolarizacao 

das criancas. E como se nao houvesse uma proposta realmente solida, capaz de orientar 

os professores para atingir a meta de alfabetizar de forma plena seus alunos. Portanto, a 

escola multisseriada existe com fins de garantia de empregos para os funcionarios e para 

manutencao da educacao do campo e nao com a finalidade de formar os alunos em uma 

perspectiva critica. 

Questionados sobre "o que acham do ensino Multisseriado", os 16 professores 

entrevistados responderam que consideram essa modalidade de ensino como negativa, 

que se configura como um empecilho que impede a aprendizagem significativa dos 

alunos. "A escola multisseriada atrasa o desenvolvimento do aluno, prejudica sua 

aprendizagem e acaba dificultando o trabalho de nos professores" (Professor A). "A 

multisseriacao so serve para garantir o emprego da equipe escolar" (professor B). 

As duas falas citadas, respectivamente, comprovam o que o multisseriado 

representa para o contexto escolar. Segundo os professores, e um sistema que prejudica 

o desenvolvimento do cotidiano escolar pelo fato de nao possuir uma proposta 

sistematica e contextualizada. Isso comprova que o trabalho com o ensino multisseriado 

e algo complexo, haja vista que o professor vai trabalhar com diversos niveis de 

aprendizagem e formacao cognitiva dos educandos. Sobre isso, percebe-se que: 
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E importante salientar que o nivel de aprofundamento de um 

determinado conhecimento que se busca lidar com criancas de seis 

anos, nao e o mesmo que se busca com criancas de oito anos. O 

professor, sem diividas precisa estar atento as experiencias e 

conhecimentos previos de seu grupo classe, seus interesses e modos 

de lidar com os saberes escolares (Soares, 2004, p. 45). 

Dessa forma, cresce a responsabilidade do professor que precisa esta bem 

preparado para atuar no multisseriado e necessita de um olhar atento e sensivel para as 

subjetividades de cada aluno. Este nivel de ensino deve ser ocupado por um profissional 

bem formado e que a propria escola ofereca condicoes para o desenvolvimento de um 

trabalho pautado na polissemia dos saberes de cada aluno. Nesse sentido, cabera ao 

proprio PPP da escola apresentar ou propor nuances relacionadas ao multisseriado. 

Dando continuidade a reflexao, perguntamos aos entrevistados sobre "quais 

seriam os pontos positivos da existencia do multisseriado". Como respostas, obtivemos: 

Pontos positivos da existencia do multisseriado 

Interacao entre os alunos 

de diferentes idades e 

modalidades de ensino 

Multisseriado confirma a existencia 

de escolas do campo e protegem 

esta de sua extincao 

TOTAL 

08 08 16 

Quadro 1.3 Pontos positivos da existencia do multisseriado. 

Fonte: arquivo pessoal. 

Temos que 08 (oito) professores responderam que e a interacao entre os alunos 

de diferentes idades e modalidades de ensino. O dialogo caracteriza a convivencia como 

troca de informacoes que as torna rica por ser diversa. 

Outros 08 (oito) professores disseram que um dos pontos positivos seria no 

sentido de que o multisseriado confirma a existencia de escolas do campo e protegem 

esta de sua extincao. Concebendo o multisseriado como uma forma de proteger a escola 

do campo e perpetuar sua existencia. "O multisseriado so e bom, porque ajuda a escola 

do campo nao ser fechada" (professor B). 

Foi perguntado tambem sobre "Quais as principals dificuldades dessa 

modalidade de ensino": 
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Quais as principals dificuldades dessa modalidade de ensino 

Empecilho a variedade de 

niveis de aprendizagem e a 

consequente variacao de 

saberes 

Alfabetizacao como principal 

barreira a ser superada 

TOTAL 

08 08 16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 1.4 Dificuldades da modalidade de ensino. 

Fonte: arquivo pessoal. 

Logo, 08 (oito) professores apontaram como empecilho a variedade de niveis de 

aprendizagem e a consequente variacao de saberes, o que torna dificil para gerenciar 

todas essas necessidades e oferecer a atencao devida para cada um dos estudantes; 08 

(oito) professores apontam a alfabetizacao como principal barreira a ser superada. Eles 

disseram que e bastante complicado alfabetizar os alunos, pois existem variados niveis e 

cada um deles possui suas especificidades. 

Um determinado conhecimento ou capacidade pode ser introduzido 

em uma no e aprofundado em anos seguintes. A consolidacao tambem 

pode ocorrer em mais de um ano escolar, dado que ha aprendizagens 

que exigem maior tempo para sua apropriacao (Soares, 2004, p. 58) 

Ja e notorio que cada individuo possui seu tempo proprio de aprendizagem. E 

isso se torna ainda mais visivel em turmas de multisseriado. O que se configura como 

barreira para a veiculacao de conteudos de ensino de forma uniforme e significativa. 

Questionamos os professores sobre "quais as modificacoes necessarias para que 

esse ensino tenha bons resultados no processo de aprendizagem". 
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Modificacoes necessarias para que esse ensino tenha bons resultados no processo de 

aprendizagem 

Para um melhor Dificuldades Nucleacao Fim do Piano de TO 

aprendizado de por zona multisseriado curso de TAL 

sera necessario conscientizar acordo com 

que os docentes os pais a a realidade 

tenham mandar seus de cada 

interesse filhos curso 

menores para 

outra 

localidade 

03 05 03 02 03 16 

Quadro 1.5 Modificacoes necessarias para o ensino ter bons resultados. 

Fonte: arquivo pessoal. 

A partir disso, 03 (tres) professores responderam que para um melhor 

aprendizado sera necessario que os docentes tenham interesse, onde a capacitacao de 

bons profissionais nao deve se limitar as experiencias cotidianas da crianca, mas as 

metodologias logicas, ou seja, aquelas praticas que desenvolve o raciocinio dos alunos 

mediante a utilizacao de materials concretos. 

Depois, 05 (cinco) profissionais disseram que, no primeiro momento, a 

nucleacao, mas o dificil e conscientizar os pais a mandar seus filhos menores para outra 

localidade. Logo, uma das solucoes seria a seriacao, mas como nao e possivel devido o 

numero de alunos nao ser suficiente, sonha-se com uma nucleacao por zona, ou seja, por 

localizacao geografica, como responderam 03 (tres) professores. "Acredito que as 

escolas multisseriadas deveriam ser nucleadas por localidades" (professor C). 

Diante disso, percebe-se a necessidade de juntar ou aglomerar duas escolas que 

tern mais proximidade e formar novas turmas seriadas, pois so assim aumentara o total 

de alunos e poderao se formar novas turmas com a seriacao. E isso so seria viavel se 

levarem em consideracao a distancia entre a escola e a residencia dos alunos. Ja 02 

(dois) deles sugeriram o fim do multisseriado, propondo a nucleacao em todas as 

escolas como uma maneira melhor apara alcancar resultados satisfatorios de 

aprendizagens. Mesmo assim, a seriacao, devido o numero baixo de alunos, e 

praticamente impossivel! 
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Para 03 (tres) deles, cada escola deveria desenvolver os pianos de cursos de 

acordo com a realidade de cada turma; trabalhar os mesmos conteudos diferenciando 

somente as atividades. Essas estrategias seriam, portanto, um passo fundamental nessa 

modalidade de ensino. Outro ponto seria que o uso de um mesmo livro didatico para 

todos os alunos, assim nao perderiam tanto tempo copiando textos e atividades no 

quadro e aulas de reforco para os alunos com mais dificuldades. "Os pianos de cursos 

deveriam levar em conta a realidade de vida de cada aluno e nao somente a grade 

curricular" (professor C) e "Os pianos de curso deveriam ser mais flexiveis em levar em 

conta onde os alunos estao situados e o que eles veem com frequencia em suas 

vivencias" (professor D), sao depoimentos dos professores que reforcam a descricao 

apresentada. 

Como ultima pergunta foi questionado sobre "Quais as principals metodologias 

de ensino utilizadas pelos professores nas aulas do ensino multisseriado". Os 16 

professores responderam que passam atividades variadas de acordo com o nivel de 

aprendizagem e o interesse de cada aluno. E que quern sabe ler vai respondendo suas 

atividades sozinhos e o professor atende individualmente os que ainda nao dominam a 

escrita e leitura. 

As metodologias variam desde aula expositiva e dialogada, desenhos, recortes e 

colagens, copias em cadernos ate leituras de livros, atividades xerografadas, 

mimeografadas e para casa. As atividades sao mais complexas para os mais 

desenvolvidos e o conteudo e explicado de forma igualmente para todos. 

As criticas sobre os metodos de ensino levaram os educadores, no fim 

dos anos 60 do seculo XX, a dar maior enfase a esse aspecto e a 

renovacao do ensino, recaiu assim, nas questoes metodologicas. A 

enfase na necessidade de renovacao metodologica favoreceu o 

surgimento de propostas que separavam os metodos de ensino dos 

conteudos explicitos (BITTENCOURT, 2004, p. 225). 

Os anos 1960 foram marcados pela critica aos principios metodologicos 

vigentes, em vista dessas criticas tornou-se necessario uma renovacao metodologica que 

pressupunha uma revisao e reconstrucao dos metodos a fim de possibilitar maior 

eficacia no processo de ensino e aprendizagem. 

Falar sobre metodologias de ensino e refletir sobre questoes pedagogicas 

inerentes ao contexto escolar. Diante de tal perspectiva, salienta-se nosso interesse pelas 

metodologias relacionadas ao ensino e aprendizagem escolares. Assim, sabe-se que as 
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concepcoes de ensino e suas respectivas metodologias sofreram mudancas ao longo dos 

anos, sendo tais mudancas acontecidas devido a implementacao de alguns paradigmas 

educacionais (ensino tradicional, ensino inovador, ensino tecnicista). 

Logo, e importante dizer que a formacao do professor influencia muito nas 

escolas, bem como na efetivacao das praticas pedagogicas em sala de aula. De acordo 

com Lima (2010, p.2): "Partimos da premissa de que toda opcao pelo recurso teorico 

metodologico se transforma em perspectivas que atendem a intencoes diferenciadas". 

Partindo desse principio, fica entendido que o campo do curriculo, bem como as 

metodologias de ensino, apontam para as premissas ideologicas pertinentes a cada 

professor. Por isso, e importante haver uma formacao solida e perspicaz no sentido de 

capacitar os professores para realizacao de um ensino de qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 A educacao do campo como alternativa a multisseriacao: palavras 

iniciais 

Nesse sentido, cabe aqui discutir a possibilidade da riqueza conceitual da 

educacao do campo, haja vista sua articulacao entre os saberes e vivencias de cada 

aluno. A escola do campo pode trabalhar a cultura local como forma de ser um eixo 

condutor das aulas, o que possibilita aos alunos uma melhor apropriacao de 

conhecimentos pedagogicos e do seu fazer cotidiano. 

E interessante ainda que o PPP das escolas seja efetivado como a premissa de 

incluir os temas relacionados ao cotidiano local para relacionar os saberes discentes, 

promovendo a interdisciplinaridade das disciplinas. 

Mediante toda a trajetoria realizada para entender a educacao do campo, 

percebe-se que muita coisa avancou, mas que e preciso arregimentar melhores 

condicoes de ensino e aprendizagem para os alunos, a formacao de professores e o 

reconhecimento da escola rural como patrimonio coletivo. 

A concepcao de educacao rural expressa a ideologia governamental do 

inicio do seculo XX e a preocupacao com o ensino tecnico no meio 

rural, considerado como lugar de atraso. Ja a educacao do campo 

expressa a ideologia e forca dos movimentos sociais do campo, na 

busca por uma educacao publica que valorize a identidade e a cultura 

dos povos do campo, numa perspectiva de formacao humana e de 

desenvolvimento local sustentavel (SOUZA, 2006, p. 33). 
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A educacao do campo precisa ser valorizada, pois e atraves dela que o cidadao e 

formado em uma perspectiva critica e criativa. Ela pode consubstanciar mudancas no 

contexto social em que o aluno esta inserido. Assim sendo, precisa-se, urgentemente, 

ser repensado a formacao de salas multisseriadas e como esta sendo desenvolvida a 

educacao do campo em suas diversas nuances. O potencial dessas escolas e grande e 

pode lograr exitosas experiencias desde que os alunos sejam bem atendidos em 

condicoes propicias para seu desenvolvimento. 

Nesse sentido, afirmamos que o processo de ensino deve estar estruturado a 

partir do lugar onde vive o aluno, vendo no concreto o conhecimento, destacando 

importancias ou utilidades e a interacao do homem com o meio, ora positiva, ora 

negativa serao contribuicoes sobretudo quando sabemos que na area rural o homem 

tambem contribui com os problemas ambientais comumente noticiados e reportados 

pela imprensa. O desmatamento e um deles! 

Se no campo ha gente, na nossa otica, essa devera aprender para preparar-se 

tanto para permanecer la, caso deseje, como para migrar para outros espacos nao rurais. 

Assim, e preciso que o aluno acolha praticas didaticas diversificadas com objetivos que 

trabalhem as razoes apontadas. O que nao pode-se e trabalhar no campo uma Geografia 

geral e urbanizada, em que a realidade campestre, muitas vezes apresentada, difere do 

semiarido nordestino onde residimos, por exemplo. 

Pensa-se, por fim, que analfabetismo, exodo rural, periferias, desemprego, 

violencias dentre outros problemas seriam evitados se as areas rurais fossem habitadas 

por uma populacao educada que conhece seu meio e esta preparada para nesse 

permanecer de forma autonoma e digna, explorando as vocacoes naturais e humanas 

(economicas e culturais) la presentes. Mas, para isso a escola sozinha nao mudara a 

realidade; torna-se necessario que o govemo repense as politicas direcionadas para as 

areas rurais. No entanto, nao podemos negar que a escola fara a diferenca nesse projeto 

de melhoria de vida do homem rural. 

Assim sendo, repensar a modalidade de ensino multisseriada e o ensino de 

Geografia dinamizado nas escolas do campo sao procedimentos significativos e 

fundamentals para a sociedade campestre, pois o que pesquisou-se sugere por isso, nao 

impedindo de dizer que a solucao nao esta em erradicar as escolas rurais, mas de 

qualificar o trabalho que ora vem sendo la desenvolvido. 



51 

CONSIDERA^OES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Face ao exposto e ja norteando possiveis consideracoes que respaldem o que foi 

elucidado no correr dessa construcao, e pertinente destacar que o multisseriado e uma 

possibilidade de ensino um tanto quanto complexa e por vezes sombria. E fato, pensar 

em novas estrategias que amparem as lacunas que se criam diante dessa maneira de 

ensinar no campo. 

Dito de outra forma e ja provocando implicacoes necessarias para a finalizacao 

dessa reflexao teorica, temos que os professores que responderam o questionario sao 

profissionais da rede publica de ensino do municipio de Triunfo-PB. Sao profissionais 

que exercem sua pratica pedagogica em escolas predominantemente em regime de 

multisseriacao. Com formacoes variadas, pois ha os que tern graduacao e aqueles que so 

cursaram o Logos I I . 

O questionario que serviu de base para coleta de dados apresentou-se como um 

recurso fundamental, em funcao de possibilitar a deteccao de maiores detalhes no que se 

refere ao contexto vivenciado pelos docentes na realidade diaria do multisseriado. Os 

dados evidenciam que os professores estao insatisfeitos com as salas multisseriadas, 

apesar de ser esse o meio de assegurar o trabalho de muitos, inclusive, os proprios que 

trabalham nas areas rurais. 

Sao varios os problemas pertinentes a essa realidade, entre elas destaca-se a falta 

de uma proposta eminente e eficiente que cumpra a funcao educativa de uma escola que 

lida com variadas aprendizagens. Outro fator determinante e a permanencia de grandes 

indices de escolas multisseriadas, sem alternativas eficazes de mudanca. 

O ensino multisseriado tern poucos pontos positivos, mas percebe-se que alem 

de todos os problemas elencados pelos docentes, a socializacao entre os variados alunos 

pode ser visto como oportunidade de integracao desses. A variedade de culturas tras 

uma oportunidade para que todos saiam aprendendo com seus pares. 

Com relacao as metodologias de ensino e a proposta de um piano de curso, os 

professores foram enfaticos a perceberem a necessidade de adequar os conteudos de 

ensino a realidade de cada aluno. Tendo-se definido conteudos a serem ensinados, o 

docente precisa, como ja foi dito, conhecer o que os alunos ja dominam e o que ainda 

precisam aprender. So a partir dessa avaliacao pode-se ter um planejamento de fato 

integrado ao cotidiano de cada estudante. Mas para isso, e preciso que os proprios saiam 
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do discurso e partam para a pratica uma pratica contcxtualizada com os espacos dos 

alunos e centrada na integracao dos diferentes grupos etarios presentes em sala. 

Mesmo assim, percebe-se que a multisseriacao deve acabar e como alternativa e 

importante que surjam novas politicas publicas de remanejamento das turmas na 

perspectiva de garantir condicoes em que aconteca a formacao de turmas especificas e 

com professores qualificados. Dessa forma, apontaram o nucleamento de escolas 

proximas com alternativa desse projeto concretizar-se e a educacao do campo nao 

erradicar-se. 

Logo, a tarefa de promover uma educacao de qualidade deve partir do 

governante municipal gerenciando novas formas de acolher os alunos do campo, sem 

prevalecer as salas multisseriadas que comprometam o rendimento estudantil. 

A educacao nao pode ser vista como uma politica publica e assistencialista. Ela e 

uma oportunidade que os sujeitos possuem para alicercarem um futuro promissor. Nessa 

perspectiva, ja nao se concebe salas multisseridas com a justificativa de que a educacao 

do campo e importante para garantir a cultura ou permanencia de empregos. 

Outra coisa que ficou nitida com a aplicacao e analise do questionario foi a falta 

de preparo dos professores para lidar com a complexidade da multisseriacao. Alguns 

nao possuem formacao especifica e nem esta sendo acompanhado para desenvolver um 

bom trabalho. 

As escolas do campo sao por excelencia local de multisseriacao, isso as torna 

peculiar por suas caracteristicas. Problemas relacionados a falta de estrutura, formacao 

insuficiente de professores e inadequacao de metodos comprometem a qualidade do 

ensino e a aprendizagem. A politica tambem pode contribuir de forma negativa, pois ha 

interferencias no tocante a formacao de turmas e remanejamento de professores. Logo, 

ver-se que seria viavel uma estrategia que culminasse em aglomeracao de alunos e 

redistribuicao dos mesmos em salas apropriadas e divididas conforme a idade, pois 

como e sabido a educacao do campo ocorre preferencialmente em areas rurais de facil 

acesso e que priorizam a juncao de alunos para formar a multisseriacao. 

Acreditamos que o presente texto nao refletiu todas as questoes que norteiam a 

educacao multisseriada. Porem, apontamos algumas reflexoes que caminham para o seu 

processo de ressignificacao a partir da implementacao dos processos de nucleacao e 

organizacao dos Projetos Politicos Pedagogicos que garantam o tratamento das 

especificidades dos estudantes. 
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QUESTIONARIO 

1 - Qual a sua formacao? 

2 - Ha quanto tempo leciona? 

3 - Sua escola tern projeto pedagogico? Ele reflete as condicoes do Ensino 

Multisseriado ? 

4 - Ha quanto tempo leciona na modalidade multisseriado? 

5 - 0 que voce acha do Ensino Multisseriado? 

6 - Quais os elementos positivos dessa modalidade de ensino? 

7 - Quais as principals dificuldades dessa modalidade de ensino? 

8 - Quais as modificacoes necessarias para que esse ensino tenha bons resultados no 

processo de aprendizagem? 

9 - Quais as principals metodologias de ensino utilizadas pelos professores nas aulas do 

Ensino Multisseriado? 


