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0 presente documento tem como o b j e t i v o de desenvolver urn estudo sobre 

planejamento c u r r i c u l a r , com o i n t u i t o de montar uma proposta de t r a b a l n o para 

s e r executado com os superv isores que atuam na 9» e 10» Regioes de En s i n o das 1 

cidades de Sousa e Ca jaze i ras . 

Pretende-se de alguma forma que este t r a b a l h o c o n t r i b u a para o avango 

dos conhecimentos, na area de supervisao com re lagao a c u r r i c u l o e planejaraento. 

Tendo em v i s t a que, turmas a n t e r i o r e s ao r e a l i z a r uma pesquisa com os 

superv isores nas r e f e r i d a s c idades , constataram que, dos problrmas e x i s t e n t e s o 

que mais a f lhge esses p r o f i s s i o n a i s e a questao da elaboragao do planejamento ' 

c u r r i c u l a r . Escolhemos o r e f e r i d o tema para ob je to de es tudo. Hanejamento c u r -

r i c u l a r : TJma proposta de estudo com os supervisores eduoacionais da3 cidades de 

Sousa e Ca jaze i ras . 

0  c u r r i c u l o no B r a s i l , o r i g i n o u - s e na decada de v i n t e na Bahia , em M i * 

nas Gerais e no D i s t r i t o Federa l , f o i i n s p i r a d o no modelo americano d i r ec ionado 

p e l o tecnioismo para promover uma formagao v o l t a d a aos in t e res ses do sis tema v i 

gen te . 

Para que se r e a l i z e a montagem de um c u r r i c u l o e necessar io p l a n e j a r * ' 

Ehtende-se por planejamento um processo de r ac iona l i zagao organizagao e cooorde 

nagao da agao docente, a r t i c u l a n d o a a t i v i d a d e e sco l a r e a p rob lemat ica do con-

t e x t o s o c i a l . 

Para s u b s i d i a r esse estudo, tornou-se necessar io que se f i zes se um ' 

aprofundamento t e o r i c o , com v i s t a a implementagao de uma nova p r a t i c a v o l t a d a ' 

para o desenvolviraento de uma agao comprometida com a transformagao s o c i a l . 

Sabe-se que a educagao ao longo de sua h i s t o r i a tem s o f r i d o i n f l u e n c i a s 

p o l i t i c a s , economicas e i d e o l o g i c a s para s a t i s f a z e r os i n t e r e s se s da c lasse que 

detera o poder . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1t sabido que a supervisao no d e c o r r e r do tempo desenvolveu uma p r a t i c a 

t r a d i c i o n a l onde seu papel era de um teen ico b u r o c r a t a , o mero executor de o r - ' 

dens do sistema c a p i t a l i s t s . 

Desse raodo, t a l formagao nao e s u f i c i e n t e para uma boa p r a t i c a , po i s a 
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mesma f o i i n t e n c i o n a l e d i r ec ionada para favorecer e a tender as ex igencias do • 

sistema i n s t i t u i d o no p a i s . 

Dessa forma entende-se que a supervisao a n i v e l l o c a l , tambem tem segui, 

do caminhD de rep rodu to ra da sociedade. 

Sspero que es ta proposta s i r v a de subs id io para os supervisores e que 

os mesmos estejam aptos a t r a b a l h a r com os professores da r e f e r i d a r e g i a o , exer 

cendo uma p r a t i c a c o l e t i v a d i r ec ionada ao ser s o c i a l , e nao mais ao s i s tema. 
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MARCO REF2REJICB.L 

Marco s i t u a p j o n a l 

Essa propos ta , fundament ou-se numa pesquisa r e a l i z a d a nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 f t e 10 * Reg i -

oes de En s i n o das cidades de Sousa e Cajaze i ras , por a lunos c o n c l u i n t e s do curso 

de Pedagogia, dos pe r iodos 9 2 -1 e 9 3 -1-

Nesta pesquisa foram detectados inuraeros problemas na p r a t i c a do super-

v i s o r , sendo que, o mais apontado f o i o planejamento c u r r i c u l a r , e p a r t i u d a £ 

o i n t e r e s s e pe lo tema em questao. 

Para i s s o fox necessar io um levantamento b i b l i o g r a f i c o selecionados pe-r 

l a s o r i en tadoras do e s t ag io , que constava com obras de autores d i v e r s o s , enfocan 

do c u r r i c u l o e problemas educac iona is , para ob te r uma boa fimdamentacao t e c n i c a . 



0 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Marco B o u t r i n a j zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OffiCffiPQZO m PLAN%lA»IT0 

"P lane ja r nao e f aze r alguma co i s a antes de a g i r . 

P lane ja r e a g i r de um determinado modo para ma determinado f i m " . 

( B a n i l o Oandin) 

H a n e j a r e transformae a r ea l i dade numa d i r egao e s c o l h i d a # 

Qaando planejamos, temos em v i s t a a acao, i s t o e temos consc ienc ia que 

a elaboragao e apenas um dos aspectos do processo e que ha necessidade da e x i s 

t e n c i a do aspecto execucao e de a v a l i a c a o . 

0 o b j e t i v o do planejamento e a de t o r n a r c l a r a e p reo i sa a agao, de o r 

gan iza r o que fazemos, de s i n t o n i z a r i d e i a s , r e a l i dade e recursos para t o r n a r 1 

mais e f i c i e n t e nossa acao. 

Nb planejamento se faz necessar io a p a r t i c i p a g a o de todos do grupo, as 

sim como e impor tan te a colaboragao de oada um e seu posicionamento com re lagao 

ao que se p l a n e j a . 

0 c u r r i c u l o no B r a s i l teve sua origem na decada de v i n t e na Bahia , em » 

Minas Gerais e no D i s t r i t o Fede ra l , f o i i n s p i r a d o no modelo americano d i r ec ionado 

p e l o t e cn i c i smo , para promover um educacao v o l t a d a aos in t e res ses do s is tema. A 

sua evolugao se deu por meio do IB3P e o PAHBAB, foram es tas , as i n s t i t u i c o e s 1 

que desenvolveram pesquisas , organizaram cursos e pa t roc inaram a publ icacao de 

l i v r o s t e x t o s sob re c u r r i c u l o . 

Nesta p e r s p e c t i v a a i d e i a que se v e i c u l o u de c u r r i c u l o , f o i a de um ins , 

t rumento , p r a t i c o e f u n c i o n a l , que p o s s i b i l i t a r i a a escola a desenvolver um t r a -

ba lho em educacao mais p r o d u t i v o e economic©. Hevest ia-se assim es ta concepgao * 

de v a l o r p r a t i c o e de l u c r o a se r o b t i d o . 

0 c u r r i c u l o e a l g o mui to impor tan te na esco la , e favorece o raaximo no 
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p r o c e s s © en s i n o-aprendi zagem, o mesmo apresenta d i versos c o n c e i t o s , dent re e l e s : 

"Urn f a z e r f i l o s o f i c o educacional de forma que um caminho se d e f i n a 

para a t a r e f a da educacao". (concepgao da Ehomenologia). 

"Agao educa t iva que deve envo lver todos os elementos no processo". 

(concepgao T e c n i c i s t a ) . 

" Ins t rumento que p o s s i b i l i t a r i a a escola a desenvolver um t r a b a l h o 

em educagao mais p r o d u t i v o e economico". (concepgao da Fenomenologia). 

"$ v i s t o como pa r t e de um processo que dura por toda a v i d a " . 

(concepgao Conservadora). 

No B r a s i l o c u r r i c u l o na sua fase i n i e i a i f i rmou-se nas tendencias : Pe-

dagogia T r a d i c i o n a l , Nova, e T e c n i c i s t a . 

Na Pedagogia T r a d i c i o n a l o modelo de c u r r i c u l o e centrado no professor 

que expoe e i n t e r p r e t a a m a t e r i a . 0 a luno e assim um recebedor da ma te r i a e sua 

t a r e f a e d e c o r a - l a . Os o b j e t i v o s e x p l i o i t o s ou i r a p l i c i t o s , referem-se a formagao 

de um aluno i d e a l , desvinculado da sua r ea l idade conc re t a . Enquanto que a pedago 

g i a nova, considera o aluno como o s u j e i t o de aprendizagem. 0 que o p rofessor 1 

tem a f a z e r e c o l o c a r o a luno em condigoes p r o p i c i a s , p^ ra que p a r t i n d o de suas 

necessidades e est imulando os seus i n t e r e s s e s , passe a buscar por s i mesmo conhe 

cimentos e e x p e r i e n c i a s . 

Pedagogia T e c n i c i s t a funciona a t raves de tecn icas espeoi f io&s* Seu i n t e 

resse e o de p r o d u z i r i n d i v i d u o s competentes para o mercado de t r a b a l h o . 0 p r o - 1 

f e s so r e apenas um e l o de l i g a g a o en t re a verdade c i n t i f i c a e o a luno , cabendo-' 

I h e a p l i c a r o sistema i n s t r u c i o n a l p r e v i s t o . 0 a luno e um i n d i v i d u o r e c e p t i v o , ' 

nao p a r t i c i p a da elaboragao do prograraa educac iona l . 

Com o passar do tempo o c u r r i c u l o se e v o l u i u e f i rmou-se na tendencia * 

p r o g r e s s i s t a , sendo que o mais coerente para o sistema de educagao e a pedagogia 

c r i t i c o - s o c i a l dos conteudos, u t i l i z a n d o o modelo d inamico-d ia logLco . 

Nesse enfoque o c u r r i c u l o tem a t a r e f a de p o s s i b i l i t a r aos a lunos , o de, 

senvolviraento de suas capacidades e h a b i l i d a d e s i n t e l e c t u a i s de modo a irera f o r -

mando a eonsciencia c r i t i c a face as r ea l i dades s o c i a i s e capacitando-se a assumir 

no con j u n t o das l u t a s s o c i a i s a sua condigao de agentes a t i v o s de transformagao ^ 



da sociedade e de s£ p r o p r i o s . Segundo T e i x e i r a : 
06 

" 0 c u r r i c u l o deve cen t r a r - se em a t i v i d a d a s , p r o j e t o s e problemas 

e, antes de tudo , se r e x t r a i d ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d a 3  a t i v i d a d e s n a t u r a l s da humani-

dade". 

& p r e c i s o c u i d a r , porem, para que somente exper ienc ias p o s i t i v a s sejain 

seleoionadas: "0 c r i t e r i o c e n t r a l ha de ser o de t r a n s f onaar a escola em um es-

pago onde a c r i anga cresce em i n t e l i g e n o i a , em v i s ao e em coaando sobre a v i d a " . 

0 c u r r i c u l o nao deve ser f e i t o para b e n e f i c i a r uma m i n o r i a , mas toda a 

sociedade e s t u d a n t i l que de le p r e c i s a r , sua montagem deve ser f e i t a por p ro f i s r -

s i o n a i s l i g a d o s a educagao e com fungoes d i v e r s a s , bem como p a r t i c i p a n t e s da 

comunidade esco la r i n s e r i d o no processo e d u c a t i v o , o mesmo deve se c o n s t i t u i r ' 

um meio ao propor solugoes e nao um f i m em s i mesmo. 

Assim sendo e necessar io que essas concepgoes estejam findamentadas em 

abordagens f i l o s o f i c a , s o c i o l o g i c a e p s i c o l o g i c a e que o mesmo e s t e j a v o l t a d o * 

para a democratizagao da sociedade para a tender as c lasses menos f avo rec ida s . 

ABQRDA-GBM F I L 0 S 6 F I C A 

Hessa abordagem o homem e v i s t o como a l g o , que se ev idenc ia por s i me_s 

mo, a p a r t i r das p r o p r i a s v i v e n c i a s , usando a metodologia rundamentada na des - ' 

c r i g a o do mundo, para desenvolver , d i g o , para desve la r ne l e a consc ienc ia e o ' 

desenvolvimento do seu p o t e n c i a l como ser humane 

Dessa forma a educ?.cao deve c r i a r espagos e opgoes para que o mesmo de_ 

senvolva a consoiencia c r i t i c a , tomando-se assim o ser consciente em t r a n s f o r -

magao como ser da " p r a x i s ' 1 , para concre t izagao do "homem novo"."Para i s s o e n e -

ce s sa r io s u b s t i t u i r o homem u n i l a t e r a l e spec ia l i zado e a l i e n a d o , por homem omni 

l a t e r a l nao espec ia l i zado e sobre tudo l i v r e de exploragao e da a l ienagao de * 

seu t r a b a l h o " . ( G a d o t t i ) . 

ABORDAGEM SOCIOLSGICA 

A fundamentagao s o c i o l o g i c a para a educagao se baseia no fen omen o soc i 

a l e u n i v e r s a l de uma a t i v i d a d e humana necessar ia a e x i s t e n c i a e funcionamento 
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de todos na sociedade* Cada sociedade p r e c i s a forraar, d i g o , p r e c i s a c u i d a r da 

forraagao dos i n d i v i d u o s , a u x i l i a n d o no desenvolvimento de suas oapacidades f£~ 

s icas e e s p i r i t u a i s , p repa ra - los para a p a r t i c i p a g a o t ransformadora das v a r i a s 

i n s t a n c i a s da v i d a s o c i a l . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•J- ~ 

"A educagao como p r a t i c a da l i b e r d a d e , e um a t o de conhecimento, 

uma aproximagao o r i t i c a da r e a l i d a d e " . (Paulo P r e i r e ) . 

Pa r t indo dessa afirraagao o a u t o r de ixa e x p l i c i t o , o v a l o r da l i b e r d a 

de de expressao, para posicionamento c r i t i c o , tendo em v i s t a que es ta permi te 

em alguns casos, o aperfeigoamento das i d e i a s * 

ABOEDAGEM PSTC0L6GIGA 

A p s i c o l o g i a no oampo da educagao tem um conce i to amplo de a t i v i d a d e s , 

d i g o , conce i to amplo de aprendizagem, a e f i c i e n c i a dessa es ta condicionada a e x i s 

t e n c i a de problemas que surgem na v i d a do educando, que l h e deem a impressao de 

f racasso e que o l evea a s e n t i r - s e compelido a r e s o l v e - l o s . Na busca e obtengao 

dessas eondigoes, d i g o , solugoes, o educando aprende de f a t o , e nao apenas memo-

r i zam formulas f e i t a s , sem n en hum e f e i t o no ajustamento de sua persona l idade . 

A aprendizagera envolve o uso do desenvolvimento de todoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 3  poderes, * 

oapacidades, po teno ia l idades do homem, t a n t o f i s i c a s , quanto mentais e a f e t i v a s . 

Pois todos esses aspectos sao necessar ies . 

+~ 

"A aprendizagem e uma capacidade i n a t a , nunca e um processo passi 

vo de absorgao, an tes , p e l o c o n t r a r i o , e um processo mui to a t i v o 

de reagao". ( J . P. D a s h i e l l ) . 
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ASPBCTO LEGAL DO CURRJCULO E A ITOVA L . D . B . 

A concepgao e os p r i n c i p i o s da elaboragao de c u r r a c u l o s apontados pelos 

p i o n e i r o s e s t a © e x p l i c i t o s no l i v r o de Ani*zio T e i x e i r a : Pequena 3htrodugao a F i -

l o s o f i a da Educacao, o mesmo consta de um c a p f t u l o no q u a l , as i d e i a s de n o v i s t a 

d i g o , de escola n o v i s t a sobre c u r r f c u l o e sco l a r sao de forma s i s t emat i zadas . A 

Rev i s t a B r a s i l e i r a de estudos pedagogicos, t omou- se i n s t rumen t o de discussoes • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
»» 

de problemas edycacionais sendo este de grande i m p c r t a n c i a na d i fusao do c u r r i c u 

l o emergen t e « 

Logo apos surge o u t r o l i v r o t e x t o , que e pub l icado no B r a s i l , sendo que 

es te , r e f l e t e uma m i s t u r a de d i f e r e n t e s i n t e r e s se s e enfoque de elementos t e c n i -

c i s t a e p r o g r e s s i s t a , predominando o i n t e r e s s e e o c o n t r o l e t e c n i c o . 

0  B r a s i l p r e c i s a rapidamente de uma ampla reforraa na educagao e no en s i , 

n o . Para i s s o e necessar io a aprovagao da nova LDB. 

A l e g i s l a g a o e mui to impor tan te no s e t o r educac iona l , p o i s tem como * 

o b j e t i v o , de f i x a r normas e l e i s , para ser executadas em todo o p a i s . 

A d i s c i p l i n a c u r r i c u l o foa e s t abe lec ida pe la L e i de D i r e t r i z e s e Bases. 

LDB ( L e i 4«024» de 20  de setembro de 19 & 0 . A L e i r e g i s t r o u t i m i d o s avangos no 

que se r e f e r e a c u r r i c u l o do ensino p r i m a r i o e o b j e t i v o u uma c e r t a f l e x i b i l i d a d e 

as escolas secundarias p e r m i t i n d o que e l e s d e f i n i s s e p a r t e do mesmo. 

Pouco tempo, mesmo essa deraocracia r e s t r i t a f o i golpeada pe la d i t a d u r a 

m i l i t a r implantada em 196*4* 

Ska 1971, f o i i n s t i t u i d a a L e i n f i 5 .6 9 2 , para o ensino de l f i e 2 f i graus 

sendo o r i g i n a d a p e l o MEG, t r a d u z i u uma p o l i t i c a educacional v o l t a d a para os inte_ 

resses do s i s tema. Os e f e i t o s dessa p o l i t i c a tern s i d o , d i g o , tem levado a eduoa-* 

gao a f a l e n c i a e as i n s t i t u i g o e s p u b l i c a s de ensino ao desgaste. 

Gur r iou los e programas f o i i n s e r i d a na Univers idade apos a reforma u n i -

v e r s i t a r i a com a L e i n s 5-540 , de 28 de novembro de 1968 . Essa t i n l i a como o b j e t i , 

vo de modernizar a un ive r s idade , o r g a n i z a - l a , r ac iona l aen te e a j u s t a - l a no proceS 

so de desenvolvimento, Essa l e i em decor renc ia da aprovagao pe lo Gongresso Nacio 

n a l , o Conselho Federal da Educagao, v i u - s e levado a b a i x a r c u r r i c u l o s minimos ' 
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para v a r i o s cursos den t re os quais o de pedagogia. Assim sendo v e i o p ropor , d i g o 

v e i o aprovar o parecer CFS 252/ 69. de a u t o r i a do professor I f a lmi r Chagas, que 

novamente regulamentou o cu r so . 

A nova LDB, no i n i c i o do ano de 1989 r e a r t i c u l o u o Forum ftacional em 

defesa da escola p u b l i c a , que r e f l e t e a t r a j e t o r i a do movimento docente no t r a * 

tamento das questoes educacionais do p a i s ; Var i a s ent idades foram organ izadas , ' 

den t re e l a s : GFE, UNE, CCETAM, CCWSED, Essa l e i apresenta um p r o j e t o que se e n - ' 

con t r a no Congresso. Esse p r o j e t o contempla o modelo de escola que queremos se-

g u i r , sendo que e s t e , a inda nao f o i aprovado* 
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MARCO OPERA C I CITAL 

No marco opera c l o n a l e necessar io um posicionamento adequado a i n s t i t u i . 

gao planejada ( e o grupo que a ooropoe), seja f a t o r e f i c a z na aproximagao da rea 

l i d a d e e x i s t e n t © a r ea l i dade idealmente d e s c r i t a * 

No que se r e f e r e a um t r a o a l h o educac iona l , t r a t a - s e de um posicionamen 

t o pedagogic© que i n c l u a a educacao adequada e ooerente com os i d e a i s de homem e 

de sociedade e os p r i n c i p a l s enfoques da agao da i n s t i t u i g a o , de sua o r ^ n i z a c a o , 

o seu modo de ser , de sua metodo log ia . 

Convem r e s s a l t a r , que este marco nao se t r a t a de propor as agoes c on ere 

tas que se v a i r e a l i z a r , i s t o e conteudo da programagao, mas de enunciar os gran 

des posicionamentos que guiarao a agao da i n s t i t u i g a o como um todo e das pessoas 

que compoem seus quadros. 

Para elaboragao de uma propos ta de um c u r r i c u l o na escola deve-se propor 

( escolher ou compor ) um t i p o de educagao, ou seja t r a g a r l i n h a s ge ra i s de orga 

n izagao da e sco la , d e f i n i r enfoques, que serao sublinhados no p e r i o d © de piano 1 

pa ra r e a l i z a r i d e a i s ne l e t ragados . 



COTSIDSRaC'CES FDTAIS 

A elaboragao dessa proposta e x i g i u de todos os esforgos r i g o r o s o s no 

s e n t i d o de propor mudangas na educagao a n i v e l r e g i o n a l . 

0 curso planejado c o n s t i t u i - s e ponto s i g i i f i c a n t e para sanar os proble- : 

mas apontados na pesquisa . 

0 r e f e r i d o curso propoe solugoes a t raves de uma metodologia d i v e r s i f i c a 

da a l t e r n a t i v a , onde a c r i t i c a t e r a sempre espago, tendo em v i s t a que esse p r o - ' 

cesso e inacabado podendo ser sempre aap l i ado ou aperfeigoado para melhor . 

Hoje veraos que a area de educagao em nosso pa i s se encont ra defasada e 

que no campo de t r a b a l h o de supervisao e s c o l a r , nao es ta havendo um bom desenvol_ 

v imen to . 

0 curso programado nesse t r a b a l h o , requer desses p r o f i s s i o n a i s , uma cons 

c i en t i zagao para uma p r a t i c a v o l t a d a aos i n t e r e s se s c o l e t i v o s * Para i s s o e neces 

s a r i o que o c u r r i c u l o e s t e j a condicionado a r e a l i d a d e , e que o supe rv i so r assuma 

uma pos tu ra f i r m e , d i r ec ionada aos novos conhecimentos, ao f i m r e a l da educagao, 

proporcionando aos educandos pe la nova metodologia , oonscient izagao e a s o c i a l i -

zagao do s a b e r » 

Espera-se que na execugao desse t r a b a l h o , c o n t r i b u a para a construgao 1 

de uma nova "praxis '* educa t iva , c o n s t i t u i n d o - s e tambem como ponto de p a r t i d a pa-

r a o u t r o s . 
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CAMPUS V - CAJAZEIRAS - PB. 

CURSO: PEDAGOGIA 

A IOTA: Ifodja Sandra M a r t i n s de Ar ruda . 

GPSRACIQffALIZAQXO DO CURSO 

T E H A : PLAOTTAMENTO CURRICULAR 

GERAL: - R e a l i z a r cursos de aperfeigoamento para os supervisores so-

bre c u r r i c u l o e planejamento. 

ESPSCfFICOS: - Desenvolver uma proposta c u r r i c u l a r . 

- Es tudar c u r r i c u l o numa v i s a o con t e x t u a l i z ada . 

- E labora r uma proposta c u r r i c u l a r . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OmTE & DOt CURRfcULO: Concepgoes - Qrigem - Elaboragao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

METODOLOGIA: 

. Con t a t o com a turma 

• Tecnica de soc i a l i z agao 

• Discussao sobre a propos ta 

. Estudo d i r i g i d o 

. Debate 

. L e i t u r a s r e f e r en t e s ao tema 

. Pesquisa 

• Au la e x p o s i t i v a 

. P a l e s t r a 

. E h t r e v i s t a 

. Seminar!os 

. Montagem de um c u r r i c u l o 



Para que se ponha essa proposta em funcionamento e necessar io que t e n -

ha no p r i m e i r o momento em con ta to com a turma, logo apos apresentagao de uma tec 

n i c a de s o c i a l i z a g a o , para um entrosamento com o grupo. 

Discussao sobre a proposta e ura es tudo, amplo sobre o c u r r i c u l o , oom * 

l e i t u r a s b i b l i o g r a f i c a s , r e f e r en t e s ao mesmo, para se ob te r um erabasamento t e o -

r i c o . 

B a r t i n d o d a i f a r e i en t re v i s t a com um supe rv i so r , que tenha uma concep-

gao p r o g r e s s i s t a do c u r r i c u l o , e c o n v i d a r e i um s e c r e t a r i o da educacao mun ic ipa l 

para uma p a l e s t r a , abordando o r e f e r i d o assunto, para que o mesmo tenha conheci 

men t o da impor t anc ia do c u r r i c u l o na educagao. 

Sempre que necessar io t i r a r e i as duvidas do grupo, a t raves de uma au la 

e x p o s i t i v a , dando oportunidade para que cada um faga suas colocagoes de pensa- ' 

men t o . 

Dando seguimento, sera f e i t o um semLnario, e n t r e os grupos enfocando • 

todo o conteudo estudado e sera langado a proposta para que a lguns p a r t i c i p a n t e 3 

fag am a montagem de u m c u r n c u l o . 



GROTOQfflm* DE ATITTDADES 

D A T A S A T I V I D A D E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

04*04*1-994 Contato com a turma, t e c n i c a de s o c i a l i z a c a o , discussao sobre a 

p ropos ta . 

0 5*0 4.1994 Estudo d i r i g i d o sobre c u r r i c u l o . 

0 6 .0 4 .1994 Debate sobre c u r r f c u l o . 

0 7.0 4 .1994 L e i t u r a s r e f e r en t e s ao teraa. 

0 8 .0 4 .19 9 4 Pesquisas para aprofundamento t e o r i c o . 

H. 0 4 . 19 9 4 Aula e x p o s i t i v a . 

12.0 4 .1994 P a l e s t r a com um s e c r e t a r i o de Educacao m u n i c i p a l . 

13.0 4 .19 9 4 I h t r e v i s t a com um educador. 

14.0 4 .1994 Seminar!os. 

15.0 4 .1994 Se p o s s i v e l , montagem de um c u r r i c u l o . 



AVALIAgKO 

Esse t r a b a l h o , deve ser a v a l i a d o de forma sys temat ica , ou se j a , acorn-' 

panhado passo a passo o desenvolvimento de todo processo de es t i idos , discussoes 

e seminar ios , es ta sera f e i t a a p a r t i r da observacao da p a r t i c i p a c a o dos integran_ 

t e s do cu r so . 

E h t r e t a n t o e necessar io que os supervisores que p a r t i c i p a r a o do c u r s o , ' 

68 t o jam raotivados a reverem sua p r a t i c a pedagogioa, com o o b j e t i v o de muda-lo. 

Dessa forma a ava l i acao d e f i n i r a com mais p rec i sao e c l a r e z a os o b j e t i v 

vos alcaneados, mostrando, o que realmente f o i aprend ido . 

Estando, p o i s , int imamente l i g a d a a aprendizagem a ava l i acao favorecera 

a constatacao de f a l h a s , a e x i s t e n c i a de d i f i c u l d a d e s e, por c o n s e g i i n t e , a ime-, 

d i a t a correcao das d i s t o r e o e s , ou pe lo menos, a compreensao do que es ta ocor ren-

do , 

Alem d i s s o e s t a , sera g r a d a t i v a , acompanhando as etapas da aprendizagem, 

observando-se o dominio de aprendizagens a n t e r i o r e s . 

Assim sendo, a mesma de ixa de ser apenas uma cobranca aos que in tegram 

o curso e passa a t e r a dimensao, a abrangencia que efet ivamente tem:«m c u r s o , d i 

go,um amplo e con t inue processo que permi te a v e r i f i c a c a o do desenvolvimento da 

aprendizagem, seus progressos e suas d i f i c u l d a d e s . 
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UNIVERSIDADE E ESTAGIO 

CURRICULAR: SUBSIDIOS 

PARA DI5CUSSAO* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Maria de Lourdes de Albuquerque Fdvero** zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A universidade: fonte de produgao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

con h ecim en t o , de t e cn o lo gia e de c u l t u r a 

En t r e as in s t it u igoes de en sin o su p er ior , deve-se 

d is t in gu ir a u n iver s id ad e com o cen t r o de p r odu gao de 

con h ecim en to n o vo , de cien cia , t ecn o logia e cu lt u r a , 

cu ja d issem in agao deve ser feit a atrav£ s de a t ividades 

de en sin o e de exten s;io. Se a u n iver s id ad e 6 par te de 

um a realidade con cr e t a , suas fun coes d evem ser pen -

sadas e trabalhadas levan do-se em con t a as exigen cias 

da sociedade, n ascidas de suas p r t ip r ia s t ransform acOes 

em u m m un do em con stan tes mutagOes e cr ises. Esta 

colocagSo evid en cia , de m od o m ais o u m en os flagrante, 

o p r ob lem a das relagoes en t r e u n iver s id ad e e sociedade. 

Percebe-se, t a m b em , qu e a u n iver s id a d e , com o realidade 

h ist (5r ico-socio-cu ltu r a l, deve ser , p or sua p r 6 p r ia na-

tu reza, o loca l de en con t r o de cu lt u r a s d iver sas, de 

d iferen tes visOes de m u n d o . Os con fli t os n ela existen tes 

deveriam situar -se no piano da busca de elementos 

novos e melhores par a a Instituigao, e nao naquele 

* VersSo revista da comunicacSo apresentada no Scminario ds 

Ayalia;3o co Estagio Curricular. JoSo Pessoa, OFPb, nuv.o de 1991. 

** Pi :-.'jsora da Faculdade de Educate da Universidade Federal 

do Rio tie Janeiro. 
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podendo vir a ser ""^r.? das mais eficienteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA con t r apar -

lidas a cultura tccnvj*. j . ica" 4 . 

D saber Que ;• visidade produz nao p od e ser 

vis.0  como a t e : . • " i ; . r . a!go dado, sem histcria. 

Traia-se de um saber p r od u zid o p or su jeitos situados 

e daiados h istor ic.imeiue, na m ed id a em que o uesen-

volvimcrro de uma f.oeicdadc passa access iriarncnte 

p eia form acao de homens. D a i ser a fun gao I b r m a d or a 

u m a das lin a lid ad es da u n iver s id ad e e que en globa 

iodas as ou t ias . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I A universidade e a formagao de cidadaos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Um a das for m as de a u n iver s id ad e d esen volver b em 

o ensino e a pesquisa 6 atravds da for m agao de cidad5os 

• ap tos a exercerem fungoes especializadas em todas as 

areas do con h ecim en to. E essa for m agao de cidadaos 

I deve caracler izar -se com o a preparagao de h om en s 

I pensantes, que buscam con t in u am en t e n ovos cam in h os , 

l e nao de m aquinas que sem pre repetem au t om at icam en t e 

os mesmos m ovim en t os . Por t an to a u n iver s id ad e, a l6 m 

gd e ser um a in stan cia de p r odugao de con h ecim en t o , 

^ d e cu ltu r a e de t ecn ologia , 6 t am bem a in s t it u igao 

on de se devcm for m a r pessoas, cidadaos e p r ofiss ion a is . 

N o caso de u m a u n iver sid ad e p u b lica , m ais que h a b ilit a r 

estudantes para a tuar com o p r ofiss ion a is n o m ercado 

de t rabalho, ela deve fo r m l - lo s para in flu i r sobre a 

realidade onde vao atuar , n u m a per spect iva de m u d an ca , 

a p a r t ir de u m a visao cn 'tica da r ea lid ad e. 

4. Trigueiro Mcndcs, Durmcval (org.).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Filosqfia da Educagao 

Brasileira. Rio de Janeiro, Civilizejao Brasiteira, 1983, p. 114. 
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1 UMA ABORDAGEM DE CURRICULO NA 

PERSPECTIVA FENOMENOLOG1CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mais do que iniciar um estudo sobre Fenomenologia, 

considero importante propor que seja pensada a questao cur-

ricular na sua acepcao mais ampla de educacao numa perspectiva 

fenomenologica. Tal opcao se deve ao reconhecimento de que, 

embora sejam muitos os fenomenologos, dentre estes apenas 

alguns tratam de questoes educacionais e, menos ainda, da 

questao do curriculo. 

Considero que as questoes da educacao se iniciem sempre 

a partir de decisoes que sao tomadas pela comunidade, por 

pais, professores em geral e pela escola como instituicao. Estes, 

ao colocarem preocupagoes como para que escolas devem 

mandar suas criancas, dao initio a discussoes que pretendem 

chegar a uma tornado de decisSo. Estas decisoes, quaisquer 

que sejam, deverao ser embasadas num julgamento educacional, 

isto e, na consideracao, por exemplo, de que tipo de adultos 

querem que suas criancas sejam, re>e!vtJo uma prcocupacao 

corn o que podera vir a afetar o • r£scimento das criancas 

e com os passos a serem seguidos ne -a trajetona. 

• Consideramos que educacao, de forma geral, refere-se a 

este processo de crescimento, ao moclo como estas criancas 

poderao scr auxiliadas a crescer, nao podendo este termo 

confinar-se as suas significacoes mais limitadas. 

A escolaridade, vista apenas sob a otica institucional, se 

restringira a aspectos mais estreitos do que se constitui cie 
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Esta postura situando curriculo denrro da regiao da Ciencia 

Natural e a forma mais freqtientemente er.contrada. 

Urn problema com que se defrcntari, naturalmente, o 

educador que procure explicar educacao tal como e feito na 

Ciencia Natural c que compreender o indivfduo educado, ou 

em vias de ser educado, emolve compreerc ; a sua consciencia 

e as suas crencas*. Estamos diante de un l<Iema, porque a 

ciencia lida somsnic com aquilo que e p u l i ' ; : v.ente otservavel 

e a conscienciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Co indiv.'djo, nao sendo f&ciual e observavel, 

fica foia da regiao cntologica da ciencia. aiirmagao de que 

consciencia nao e tao importante, exceto quando se mostra na 

cxpiessao observ&vel como compofiamenio, descarta a ideia 

de consciencia e permanece como ideia dc comportamento, 

sem, contudo, compreender a ideia deste portar-se. Esta nao 

e uma afirmacao aceitavel. Todavia, mesmo o comportamento 

de uma pessoa, ou parte dele, pode permanecer sempre mis-

terioso e, portanto, fora da regiao de inquerito da ciencia. 

Assim, ao se procurar explicar, em tennos de causa e efeito, 

as acoes de alguem que esta trabalhando em Matematica, 

pergunta-se: como podcmos observar seu procedimento, en-

quanto pensa a Matematica e encontra solucoes para os pro-

blemas? Como observar, ainda, um comportamento referente 

ao discurso matematico? 

Mesmo quando se conheca aquilo que uma pessoa sabe, 

ou acredita, e um erro fundamental pensar que podemos explicar 

seu conhecimento, suas crencas ou ideologias como sendo 

produzidas por causas eficientes, fora da consciencia. 

Suponhamos que uma crianga acredita que a circunferencia 

de qualquer circulo e aproximadamente 3.1416 vezes o seu 

diametro. Nao podemos dizer que, conseqiientemente, o seu 

comportamento mostrara uma regularidade que seja conexionada 

com uma lei cientifica para as coisas do mundo. Conhecer 

alguma coisa ou acreditar naquilo que sabemos nao abrange 

uma regularidade no seu portar-se. Qualquer um que acredite 

que ha uma regularidade precisaria consubstanciar sua crenga. 
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Por sua vez, sempre que atribuimos uma crenga a uma crianga, 

reconhecemos que essa convicgao in?ere-se em outras. Quando 

confiantemente atribuimos a uma crianga o ccnhecimento ou 

crenga sobre a razao do diametro da circunferencia, fazemos 

isso parcialmente, reconhecendo como esta razao insere-se entre 

outras certezas, tais como desenho de circulos, mensuragao, 

razao, relagao etc. Ao buscanv.cs a compreensao do que 

acor.tece com uma crianga, quando estamos analissndo seja 

seus conhecimentos ou suas crengas, precisamos primeiro admitir 

a existencia de uma unidade de estrurura nesse saber,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hzvw 

como uma unidnde e continuid^de na.s agces que se acham 

nele fundamentadas. 

Compreender, pois, o desenvolvimento da consciencia de 

um indivfduo exige uma visao fundamentada na autoconsciencia 

e na unidade e continuidade de sua agao. Isso quer dizer que 

a crianga sabe que sabe e nao ensaia diante de uma questao, 

buscando respostas ao acaso. Uma consciencia individual de-

senvolve-se, estendendo-se em amplitude e complexidade de 

conhecimentos e de estados de alerta para a sua propria historia 

de agao. 

E possivel que a consciencia seja influenciada pela so-

ciedade, pelas crengas e agoes prevalentes, pois muito do que 

a crianga faz, de certa forma, precisa estar em concordancia 

com a sociedade que ela habita. Isso, todavia, precisa mostrar-se, 

tornar-se visivel e nao simplesmente colocar-se como hipotese 

ou suposigao. 

Perguntamos: havera em todas as pessoas uma especie 

de unidade necessaria e uma estrutura da consciencia, em 

ternios do que precisamos para compreender a interdependencia 

dos diferentes aspectos no desenvolvimento de uma crianga, 

adolescente ou mesmo adulto? 

Esta e uma questao fundamental da educagao e da 

fenomenologia, ao interrogarmos como as possiveis respostas 

a estas diferentes questoes podem ser sistematicamente re-

lacionadas umas com as outras. Entramos, assim, no terreno 
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ESCOLA, C U R R I C U L O E ENSINO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lima Passes Alencastro Veigo 

Iiilrtitlucao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aprecnder a escola como objeto de estudo. captando as suas 

contradieoes. desvelando seus conflitos, sua organizacao e seus com-

promissos nao e tarefa facil. porque coloca alguns pontos de reflexao 

a respeito do curriculo e do ensino que se concretizam no seu coti-

diano. 

Minha postura implica considerar a escola como uma institui-

cao social, orgao por excelencia que dimensiona a educacao de um 

angulo formal e sistematico, constitufda contraditoriamente de duas 

faces: a conservadora e a progressista. 

A escola, de acordo com sua face conservadora. tem hoje, seus 

pressupostos, predominantemente ligados a doutrina liberal. Sua prco-

cupajao basica e o cultivo individual, a fim de preparer o homem 

para o desempenho de papeis sociais. Factlitadora do processo de 

divisao tecnica e social do trabalho, na verdade ela reforca as desi-

gualdades sociais, porque se propoe igualar individuos desiguais. 

Apresentado na 42.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 Reuniao Anual da Sociedade Brasileira para o Pro-

gresso da Ciencia ( S B P C ) , Porto Alcgre (RS), U F R S , julho, 1980. 

Profcssora do Departamento de Principios c Organizagao da Pratica Peda-

gcSgica da Universidade Federal de Uberlandia fMG), de 1981-1989. 

Trofessora do Departamento de Metodos e Tecnicas da Faculdade dc Edu-

ca?ao da Universidade de Brasilia ( D F ) . 
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em cumprir as determinagoes provenientes de orgaos tais como secre-

tarias da Educagao, delegacies de ensino. coordenadorias, dentre ou-

tros, em detrimento da tarefa de habilitar o aluno a "integrar-se na 

realidade vivida por ele, atraves do conhecimento e de sua capaci-

dade de participagao" (Rodrigues, 1984. p. 88). 

A escola conservadora tem deixado de cumprir esse papel, para 

assumir uma tarefa repetitive, automati/.ada, propiciando o fortaleci-

mento de relacoes competitivas que negam o saber. 

Tudo isso faz-nos afirmar que o curriculo e o ensino contribuem 

para o processo de barateamento do nivel de escolarizagao, por meio 

da reducao horizontal e vertical do conteudo das diferentes discipli-

nas: Lingua Portuguesa e Matematica. enqiwinto Historia, Geogra-

fia, Ciencias, Educagao Fisica e Arte -Educacao ficam praticcimente 

relegadas a segundo piano, quando nao abandonadas. Com rela-

gao a articulagao vertical, a selecao de comeiidos basicos restrin-

ge-se as informagoes ministradas em pequenas doses, fragmentadas. 

sem preocupagoes com o aprofundamento do saber escolar. 

Vale salientar um outro aspecto: a forma como essas disciplinas 

sao abordadas. O papel do educador restringe-se a "passar" o saber 

escolar de forma acritica, investindo seu esforgo na distribuigao, trans-

missao, avaliagao e legitimagao de tal saber. As decisoes curricularc* 

direcionam-se mais para as tarefas de ordem tecnica. quais sejam defi-

nir objetivos que estimulem o respeito e a compreensao entre dife-

rentes alunos, ao fortalecimento da unidade nacional. a selecao e or-

ganizagao de conteudos, a selegao de procedimentos e instrumentos 

de avaliacao a partir de critcrios previamente determinades etc. dei-

xando de lado questoes politico-pedagogicas que procuram res>ahar 

a necessidade de se trabalhar em busca da transformacao social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. A face progressista da escola 

Nessa concepgao a escola e vista como espaco de luta. cspago de 

contestagao. Nesse sentido, as instituig5cs escolares, a servieo dos 

interesses populares, 

buscando tornar de fato de todos aquilo que a ideolosia liberal 

proclama ser de direito de todos. contribuem para fazer predo-

minar a nova formagao social que esta sendo gerada no seio da 

velha formagao ate agora dominant (Saviarii, 1983. p. 55). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SO 

Em tal posigao, a escola e alicergada no direito de todos os cida-

daos de desfrutar uma formagao basica comum e respeito aos valores 

culturais e artisticos, nacionais c regionais, indepenclente de sua con-

digao de origem (sexo, idade, raga, conviccao religiosa, filiagao poli-

tica,. classe social). Uma escola formativa, humanfstica, que assume 

a fungao de proporcionar as camadas populares, atraves de um ensino 

efetivo, os instrumentos que Ihes permitam conquistar melhores con-

digoes de participagao cultural e politica e reivindicacao social. 

Uma instituigao nao-autonomizada e parte integrante e insepa-

ravel dos demais fenomenos que compoem a totalidade social, pro-

curando formar o cidadao para participar da luta contra as desigual-

dades sociais, no desvelamento da ideologia dominante. Nessa pers-

pectiva a escola esta fundada nos principios que deverao nortcar o 

ensino democratico, publico e gratuito: 

• ig'ualdade de condigoes para acesso e permanencia na escola: 

• qualidade que nao pode ser privilegio de minorias econornicas 

e sociais: 

° liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a arte 

e o saber. Assirr^ curriculo, condigoes de ingresso, promogao 

e certificagao, metodos, avaliagao, recursos didaticos e ma-

terials jerao discutidos amplamente^de forma que o.interesse 

da maioria, em termos pedag6gicos, seja respeitado. Isso evita 

incidirem sobre o ensino e a produgao do saber imposicoes 

de ordem filosofica, ideologica, religiosa e politica; 

° gestao democratic?, e exercida pelos interessados, o que im-

plica o repensar da estrutura de poder da escola. Sua concre-

tizagao envolve a definigao de criterios transparentes de con-

trole democratico da proJ.ucao e divulgagao do material dida-

tico, o controle democratico da arrecadacao e utilizagao das 

verbas bem como a garantia do direito a participagao de edu-

cadores, funcionarios, alunos na definigao da gestao da escola 

e do controle da qualidade do ensino; 

• valorizagao do magisterio que procura garantir uma se"rie de 

reivindicagoes dos educadores. 

A importancia desses principios esta em garantir sua operacio-

nalizacao nas estruturas escolares, pois uma coisa e estar no papel, 

p, i 



Curriculo e visto como ato que so se realiza na coletividade. Pla-

nejar curriculo e, portanto, um ato coletivo que se origina de uma 

reflexao, ou seja, do ato de situar, de constatar "as manifestacoes 

fenomenicas de como o problema aparece" (Oliveira, 1985, p. 70). 

O ato de elaborar o piano curricular contem as decis5es que dizem 

respeito tanto aos pressupostos e objetivos quanto aos meios para 

atingi-los. Por ultimo, o executar, que corresponde ao ato de transpor 

do papel para os fatos. A avaliagao que permeia todo o movimento 

do processo de planejamento curricular tem como objetivo a efetiva-

cao do confronto entre o proposto e o realizado. O que constitui 

relevo fundamental nesse processo avaliativo e a definigao de solugoes 

alternativas para os problemas identificados e que as pessoas envol-

vidas assumam as propostas elaboradas. 

2.1.1 O ato de situar 

O ato de situar compreende tres passos fundamentalszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e intima-

mente relacionados: 

• partir da realidade concreta, ir a essentia dos dados do con-

texto social em que esta inserida a escola, configurando em 

linhas gerais a sua historia, reconstruindo a historia dos su-

jeitos da agao educativa (educadores e alunos). £ preciso 

tambem descrever a pratica pedagogica vivida e experimen-

tada no seio da instituicao escolar. £ o momento da descri-

gao da realidade. £ o ponto de partida do planejamento curri-

cular. Dai a necessidade de se vivenciar o cotidiano da escola, 

de se observar a sala de aula, de participar de suas ativida-

des, dialogar com os alunos, pais e outros educadores. 

Os dados coletados e organizados devem constituir elementos 

para que a pratica pedagogica possa ser discutida e explicada, 

a partir de um referential teorico calcado nos pressupostos da 

pedagogia critica. Isso permite captar a diregao do que acon-

tece dentro da escola, sem desvincula-la do contexto social 

mais amplo. Trata-se da identificagao das principals questSes 

apresentadas pela pratica pedagogica. A problematizacao vai 

indicar quais questoes precisam ser resolvidas no ambito da 

escola; 

0

 o ato de situar envolve a explicacao e a compreensao da rea-

lidade de forma critica. Para isso e preciso ultrapassar o nivel 



da descrigeo empirice, procurando ir ate as raizes das questoes 

levantades, para entende-las em suas origens. Significa mer-

gulhar mais profundamente nos "significados, valores e ideo-

logias que penetram todos os aspectos da escola" (Giroux, 

1983, p. 47). Trata-se de explicar e compreender a pratica 

dos educadores na sua totalidade, procurando desvelar as suas 

contradig5es. £ o momento da tomada de consciencia, por 

parte dos educadores, da distancia entre as palavras e os 

fatos, das contradicoes que eles encontram na sua pratica 

pedegdgice. £ o momento da critica, do aprofundamento, da 

reflexao, para que as determinacoes sociais que interferem 

na escola sejam discutidas e compreendidas; 

• ao mesmo tempo em que se processa a explicacao e a com-

preensao da realidade descrita, procura-se definir o que e 

prioritario para que a escola possa, posteriormente, propor 

alternativas de superacao ou minimizacao de suas dificulda-

des. Compete aos educadores sistematizar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pr6pria pratica 

pedag6gica, de modo que estabelegam propostas de mudangas 

coerentes com seus objetivos e que lhes permitam avangar. 

As propostas devem ser registradas em um piano concreto de 

agoes, mais conhecido por piano curricular ou piano global 

da escola, que atenda as necessidades detectadas. 

2 .1 .2 O ato de elaborar 

O ato de elaborar e o momento propriamente dito da elaboragao 

do plr.no curricular cor.:endo a proposta de mucanga mais coerente 

com a realidade escolar. O piano curricular como produto desse pro-

cesso coletivo e intensamente participado e decidido por todas as 

pessoas envolvidas com o processo educali-.'o. 

Tornar decisoes curriculares significa assuinu oeierminadas opgoes, 

significa buscar caminhos de atuacao e, esse; ctalmente, tornar deci-

soes de valor com relagao a pressupostos basico.- que consideram: 

0

 a educacao como inserida no ccntexto das re!?.goes sociais e 

a escola como instituicao social, parte integrante e insepara-

vel dos demais fenomenos que compoem a totalidade social; 

• o curriculo nao como uma atividade neutrs mas como um ato 

politico de interesse emartcipador. Cur;'-.: ijo como um Clemen-

s' 

to-chave na apropriagao-produgao do saber dominante pelas 

camadas mais pobres da populagao; 

* o aluno como sujeito de sua propria historia, com vistas a 

superagao de condicionantes deterministas. Nao deve ser 

caracterizado como um corpo unitario, mas como um fruto 

da realidade histdrica, proveniente de uma classe social e de 

um meio familiar e portador de valores, aspiragoes, experien-

cias e conhecimentos colhidos no meio em que se situa, ha-

vendo necessidade de intervengao do professor para leva-lo 

a acreditar em suas possibilidades, a fim de ultrapassar o 

senso comum, ou seja, a visao fragmentaria e assistematica 

do conhecimento e permitir-lhe uma ampliacao de horizonte; 

0

 o curriculista (educador) como um agente de emancipagao, 

desmistificador de conteudos curriculares. £ o elo de ligagao 

com as camadas mais pobres da populagao, na busca da 

libertagao da opressao. 

Decisoes bastcas do curriculo abrangem questoes referentes ao 

"que", "para que", e o "como" ensinar articuladas ao "para quern". 

As decisoes relativas ao "para que" implicam a definicao de 

objetivos politico-pedagogicos. £ impossivel planejar curriculo sem 

o estabelecimento dos objetivos a serem alcangados. Os objetivos dire-

cionam a seqtienciageo das disciplines com suas respectivas cargas 

horarias (grade curricular), a selegao e a organizagao dos conteudos, 

os meios utilizados para ensinar e avaliar e as atividades previstas 

pela escola em seu conjunto. Por isso todos devem participar da ela-

boragao dos objetivos, desde os mais gerais ate os mais especificos, 

os mais restritos de cada discipline. £ preciso lembrar que a tarefa 

de definir objetivos e, de certa forma, dedutiva, consistindo no tra-

balho de derivar. 

A escola tem de pensar sobre o que pretende, do ponto de vista 

politico e pedagogico. O planejamento de curriculo, assentado nos 

pressupostos de uma pedagogia critica, tem um compromisso com a 

transformacao social. Nesse sentido ha* um alvo por ser atingido pela 

escola: a socializageo do seber, das ciencias, das letras, das artes, da 

politica e da tecnica, para que o aluno possa compreender a realidede 

socio-economico-politice e cultural, para que su tome capaz de parti-

cipar do processo de construgao de uma nova ordem. social. Isso sig-

nifica dizer que os objetivos curriculares devem ser adequados as 
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necessidades sociais e as condigoes de fato, para que sejam viaveis. 

Por isso, subsiste para os curricuiistas o problema de decidir quais 

os menos enfatizados cm determinados momentos. 

Dentre as decisoes a serem tomadas no ato de elaborar, uma das 

mais fundamentais diz respeito a selegao e organizacao dos conteudos 

curriculares. Tornar decisoes sobre conteudo curricular, alem de ser 

uma tarefa complexa, apresenta algumas caracteristicas que todo edu-

cador deve ter presentes em sua agao pedagogica. 

Em primeiro lugar, e importante enfatizar que os conteudos a 

serem trabalhados nao sao neutros mas marcados pelos interesses de 

classes que estruturam diferentes visoes de sociedade, de homem, de 

educagao. O mito da neutralidade cientifica (ou nao-neutralidade) e 

uma questao ideologica, pois diz respeito ao 

carater interessado ou nao do conhecimento, enquanto que a 

objetividade (ou nao-objetividade) e uma questao gnosiologica, 

isto e, diz respeito a correspondencia ou nao do conhecimento 

com a realidade a qual se refere. (Saviani, 1985, p. 15) 

Nao existindo conhecimento desinteressado, a neutralidade tor-

na-se impossfvel. Cabe lembrar que o carater ideologico do conteudo 

curricular nao se manifesta da mesma forma nas diferentes discipli-

nas, mas esta presente em todas elas. 

Outra caracteristica do conteudo curricular refere-se a sua inten-

cionalidade, ou seja, situa-se na busca de sua finalidade. Trata-se de 

dirigir intencionalmente as dimensSes tecnica e politica do conteudo 

curricular em funcao dos objetivos proclamadcs. Exige-se, necessaria-

mente, um comprometimento politico com a construgao de uma nova 

escola voltada para a trans formagao social. 

As dimensSes tecnica e politica do conteudo curricular devem 

ser compreendidas e trabaJhacias de forma articulada, pois "'esta mutua 

implicagao nao se da automatic* e espontaneamente. E necessario que 

seja conscientemente trabalhada" (Candau, 1982, p. 21). 

A tcrceira caracteristica consists na busca do carater significativo 

e critico do conteudo. Trata-se de privilegiar a qualidade do conteudo 

e nao a quantidade de informacoes a serem assimiladas pelos alunos. 

Alem disso, procura estabelecer as relagoes dos conteudos das dife-

rentes disciplinas que integramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n curriculo com os determinates so-

ciais. Supoe a selecao e a orgarizacao de um conteudo vinculado a 

realidade social, relacionando a pratica vivida (saber de classe) pelos 

alunos com os conteudos propostos pelo professor. Implica a busca do 

conhecimento da clientela que adentra a escola, sua experiencia, suas 

expectativas, seus valores, sua concepgao de vida. ( 

Esse e o caminho para a incorporagao da experiencia dos alunos 

aos novos conteudos propostos. Nessa perspective, os conteudos curri-

culares deverao ser mais vinculados a realidade existential dos alu-

nos e mais ajustados as circunstancias de cada turma. Isso implica o 

encontro da experiencia trazida pelo aluno e a explicacao do pro-

fessor. Dessas consideragoes resulta claro que os conteudos curricula-

res significativos, criticos e relevances sao 

tanto aqueles que expressam as diferentes culturas, aqueles que 

compoem o acervo cientifico-tecnologico da sociedade, bem como 

aqueles recriados na interagao educador-educando, mediados pelo 

objeto do conhecimento. (Saul, 1986, p. 127) 

£ indispensavel que a escola conhega a realidade do aluno, incor-

porando o saber que ele traz quando ingressa na escola. 

Outra caracteristica do conteudo curricular diz respeito a criati-

vidade, intimamente inter-relacionada com as demais. Essa caracte-

ristica pressupoe a apropriagao, pelas camadas populares, das "ferra-

mentas culturais" necessarias para se conhecer melhor o meio social 

em que vivem, a fim de possibilitar ao aluno a realizacao da passa-

gem da sincrise a sintese, momento da "expressao elaborada da nova 

forma de entendimento da pratica social que se ascendeu" (Saviani, 

1985, p. 75). 

Para alterar o eixo da transmissao que torna os conteudos for-

mais. estaticos e abstratos para o eixo da elaboracao — reelaboragao 

do conhecimento que transforma os conteudos em reais, dinamicos e 

concretos, professores e alunos devem se constituir, ambos, como su-

jeito e objeto do processo de apropriagao do conhecimento e do con-

trole sobre ele. Como conseqiiencia, a criatividade permite tanto ao 

aluno quanto ao professor uma compreensao da realidade mais ela-

borada e mais organica. Isso possibilita tambem ao aluno e ao pro-

fessor o desenvolvimento de uma maneira de apreender a realidade 

e agir sobre ela. 

A metodologia apropriada a esse enfoque curricular pressupoe, 

em primeiro lugar, que o aluno seja o sujeito at'vo do seu processo 

de aprendizagem; em segundo lugar, que desenvclva a criticidade 



Em terceiro lugar, a avaliagao integrada esta vinculada a quali 

dade do processo ensino-aprendizagem. Essa ideia de unicidade do 

processo ensino-aprendizagem e avaliagao e uma tarefa diretamente 

ligada aos educadores e alunos que estao envolvidos com a sua pra-

tica. A avaliagao, portanto, e" um momento de acompanhamento do 

processo ensino-aprendizagem. Para tanto, e fundamental uma nova 

orientagao curricular vinculada a meta da escola de descobrir junto 

com o aluno aquilo que ele realmente sabe e faze-lo avangar nesse 

campo, ao mesmo tempo rnostrar as suas dificuldades e defasagens 

e tentar supera-las, ao inves de sairem rotulados de fracos, ou repro-

vados, ou apenas aprovados. 

Vista dessa forma, a avaliagao coloca diferentes tarefas para os 

educadores e entre elas esta a de ultrapassar o ritual pedagogico im-

pregnado de autoritarismo, despindo-a de sua caracteristica classifi-

catoria, voltada para o controle e enquadramento dos alunos, visando 

a aprovagao no final do semestre. Em conseqiiencia, a avaliagao so-

frera uma mudanga qualitativa, pois os educadores deixarao de ser 

os unicos responsaveis pela eficacia do processo ensino-aprendizagem 

(ao lado dos ccnteudos e da metodologia). 

As decisoes basicas de execugao dizem respeito a proposigiio de 

medidas objetivas de agao coletiva, no sentido do aperfeigoamento 

do ato de executar. A medida que, em termos politicos e pedagogicos. 

a escola persiga objetivos voltados para os interesses das camadas 

populares. e preciso que os pressupostos e as decisoes operacionais 

do piano curricular estejam adequados a esse tipo de cbjetivo. Em 

fungao do alcance dos objetivos propostos conjuntamente e especifi-

cados no piano curricular, ha necessidade de se levar em consideragao 

as cor.
J

.
:

:!es cor.cretas e as possibilidades de a escc'.: :iingi-los. A 

forma de alcanga-los nao pode ser desvinculada dos conteudos trans-

formadores dos objetivos nem das condigoes concretas da escola. 

Assim, as medidas objetivas de agao referem-se as orientagoes 

que racicr.alizam a utilizagao de meios para a obtencao dos objetivos. 

As orien;:.:oes para o desenvolvimento do piano curricular devem 

ser simples e objetivas. As decisdes necessarias ao de^iivolvimento 

do curriculo e a garantia da qualidade do ensino giram em torno da 

organizacao de turmas e turnos, necessdria flexibilidade na prepara-

gao do calendario e horarios escolares, na observancia das normas 

contidas no regimento escolar, que expressam os compromissos assu-

midos peh escola perante a equipe colegiada e pcrante a nssemblcia 

geral que o apreciou. £ preciso ter presentes as decisoes relativas as 

atividades da equipe tecnico-pedagogica, as relativas aos servicos ge-

rais da escola. 

Dois pontos importantes diretamente ligados as decisoes de exe-

cugao ainda merecem atengao. O primeiro diz respeito a formagao 

continuada dos educadores e funciondrios da escola, envolvendo a 

participagao em cursos de licenciatura, de pos-graduagao, aperfeigoa-

mento c atualizagao, seminarios, congressos e outros congeneres. O 

segundo ponto refere-se a necessidade de garantir as condigoes fisicas 

e materials indispensaveis ao desenvolvimento curricular. Trata-se de 

criar condigoes para que a escola como instituigao publica esteja devi-

damente aparelhada para cumprir com efetividade sua fungao. Como 

Arroyo (1986, p. 41) coloca: "uma escola possivel para o povo tem 

que comegar por criar condig5es para sua existencia material, sem a 

qual sera romantico reprogramar alternativas pedag6gicas inovadoras". 

O ato de executar o piano curricular e o ato de colocar em agao 

o que foi discutido e decidido coletivamente. Na execugao do piano 

curricular o que se faz e verificar se as decisoes foram acertadas ou 

erradas e o que e preciso revisar ou reformular. Tendo em vista as 

diferentes circunstancias, pode-se tornar necessario tanto alterar de-

terminadas decisdes quanto introduzir agoes completamente novas. 

A avaliagao do curriculo calcada nos pressupostos da pedagogia 

critica parte da necessidade de conhecer a realidade escolar. busca 

explicar e compreender criticamente a? causas da existencia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pro-

blemas bem como suas relacoes, suas rnudungas e se esforca por pio-

por agoes alternativas (criacao coletiva). A partir desses press'jp'.;<:o.-. 

Saul (19SS, p. 61) apresenta dois objetivos basicos de avaliagao 

que podem ser aplicados ao curriculo 

-— "iluminar o caminho da trari»i< imagao", tendo em vista o 

autcconhecimento critico do • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi \ i L \ favcrecendo a defini-

gao de alternativas para a revisiio ou reformulagao do piano 

curricular; 

--- "bcneticiar as audiencias no sentido de rorna-las aurodere;--

minadas", ou seja, imprimir uma direcao as acoes dos edu-

cadores, em conformidade com os valore--. que elegem e com 

os quais se comprometem. 

O processo de avaliacao envolvc tres niomentos: a descrigao da 

rcnlidnde c«iolar, w comoreensao erf' 1

 !•'. c
!

. de^crita e o. pro-



Capitulo 3 

O C A M P O DO C U R R I C U L O N O B R A S I L — ORIGENS 

E D E S E N V O L V I M E N T O I N I C I A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Introdu^ao 

Usaremos o enfoque alternative apresentado no primei-

ro capitulo para examinar dois periodos do campo do cur-

riculo no Brasil: a) suas origens nos anos vinte e trinta e 

b) sua introducao na universidade brasileira e seu desenvol-

vimento subseqUente. 

Nao pretendemos oferecer um estudo linear da evolu-

cao do campo. Nosso proposito e entender como a interacao 

do contexto international, dos context >:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 30 -economisezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t 

politico brasileiros, e das i n f r a - e s t r u t u : l o campo refletiu-

se na definicao de seus rumos. 

Procuraremos mostrar que as origens do pensamento 

curricular podem ser localizadas nos anos vinte e trinta, 

quando importantes transformagSes economicas, sociais, cul-

turais, politicas e ideologicas processaram-se em nosso pais. 

A literatura pedagogica da tpoca refletia as kleias propostas 

por autores americanos associados ao pragmaiismo e as teo-



horrorizaram-se ao saber que 85% da populagao brasileira 

era composta por analfabetos. Isso explicava, pensaram elas, 

a enorme pobreza do pais. Como consequencia desses diver-

sos fatores, promoveram-se, no final da primeira decada 

deste seculo, diversas campanhas em prol da alfabetizagao 

das massas. Presenciou-se ao que tem sido chamado na lite-

ratura de "entusiasmo pedagogico" (Cunha, 1980; Ghiral-

delli Jr., 1987; Nagle, 1974; Paiva, 1973). 

Nos anos vinte, o Brasil exibia as tensoes e conflitos 

provocados pelos processos de urbanizacao e industrializa-

cao e pelo recebimento de consideravel numero de imigran-

tes estrangeiros. Alem disso, outros aspectos e eventos con-

tribuiam para a efervescencia reinante no pais. Dentre eles 

destacavam-se: a) a difusao de ideias liberals, anarquistas, 

socialistas e comunistas; b) a repressao governamental e a 

reacao de setores conservadores contra ideias "subversivas"; 

c) a emergencia de uma ideologia nacionalista que pregava 

a exacerbacao de um espirito patriotico; d) a organizacao de 

revistas e associates catolicas; e) o Tenentismo; e f ) o Mo-

dernismo. Em meio a tal agitacao, os esforcos para redistri-

buir o poder politico foram gradualmente deslocados das 

arenas eleitoral e educacional para as esferas politica e mi-

litar. Movimentos armados ocorreram em 1922, 1924 e 1926. 

£ nitido o carater caotico e conlraditorio da decada., 

caracterizada por tentativas de mudanga da estrutura de 

poder, redefinicao das fungoes do Estado, estabelecimento 

dos rumos a serem seguidos no processo de industrializagao 

e reorganizagao da educagao. 

Ouanto ao contexto internacional, logo apos a guerra 

a Gra-Bretanha teve sua posigao no mercado internacional 

ameagada pelos Estados Unidos. A influencia americana na 

America Lat ina aumentou, tanto na esfera economica como 

na cultural. As teorias pedagogicas progressivistas formula-

s' 

das por pensadores americanos e europeus comegaram a 

exercer consideravel fascinio nos educadores e teoricos bra-

sileiros. 

Segundo Nagle, o comego da influencia dessas novas 

ideias pedagogicas pode ser associado a emergencia de ideias 

liberais no Brasil. Diz-nos Nagle: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A relacao entre liberalismo e escolanovismo deve ser aqui 

ressaltada. Do ponto-de-vista historico, tanto no caso bra-

sileiro como em outros, o liberalismo trouxe consigo nao 

so a mensagem como a instrumental institutional de re-

• modelacao da ordem politico-social. Significou a quebra 

de velhos quadros opressores do desenvolvimento da per-

sonalidade humana, a ruptura do sistema de obstaculos que 

impedia o desenvolvimento harmonico (porque "natural") 

da sociedade humana. Ao estabelecer a doutrina do nao-

constrangimento nas diversas esferas da vida social — po-

litica, economica, social e culturalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — a doutrina liberal 

firmou, ao mesmo tempo, o principio basico das liberdades. 

Dessa forma, nao surpreende observar que o enraizamento 

da Escola Nova se tenha processado pouco depois do triunfo 

das ideias liberais; na verdade, o escolanovismo represen-

tor ortodoxamente, o liberalismo no setor da escolarizagao 

(1974, pp. 241-242). 

Reformas educacionais foram promovidas em alguns 

estados Em 1920, Ant6nio de Sampaio Doria tentou erra-

dtcar c malfabetismozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA di Sao Paulo buscando tornar obri-

gaton para todos, dois anos de escolarizagao de nivel pr i -

maries , enfase era nitidamente na expansao quantitativa da 

rede de ensino primario. Ta l ent'ase modificar-se-ia, em breve, 

sob a infiuer.cia das ideias progressivistas que se constituiram 

na base teorica dos pioneiros da Escola Nova. 

Essas novas ideias oerraearam as reformas por eles 

oigur :•. !:... Sera que seja nossa intengao examina-las deta-
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lhadamente, acentuaremos a nova abordagem curricular 

nelas encontrada. 

Novas perspectivas em relacao ao curriculo eram evi-

dentes na reorganizacao da instrugao piiblica na Bahia, pro-

movida por Anisio Teixeira. Pela primeira vez, disciplinas 

escolares foram consideradas instrumentos para o alcance de 

determinados fins, ao inves de fins em si mesmas, sendo-lhes 

atribuido o objetivo de capacitar os individuos a viver em 

sociedade. Ta l concepgao implicou a enfase nao so no cres-

cimento intelectual do aluno, mas tambem em seu desenvol-

vimento social, moral, emocional e fisico. 

Teixeira chamou, assim, a atencao para a importancia 

de se organizar o curriculo escolar em harmonia com os inte-

resses, as necessidades e os estagios de desenvolvimento das 

criancas baianas. O curriculo, no entanto, foi ainda centrado 

em disciplinas, mas de acordo com a realidade e as possibi-

lidades do estado, carente de professores bem preparados, 

que um curriculo centrado em atividades. Desse modo, a re-

forma prescreveu disciplinas a serem estudadas pelos alunos, 

bem como atividades de ensino e de avaliagao a serem desen-

volvidas pelos professores. 

A o mesmo tempo que se voltou para os interesses e ne-

cessidades individuals, a reforma pretendeu atender as neces-

sidades sociais. Curriculo foi mesmo entendido como "o in-

termcdiario entre a escola e a sociedade" (Teixeira, citado 

por Moreira, 1955, p. 120) . o que evidencia a intencao de 

se fazer com que os curriculos escolares se adaptassem ao 

ambiente social e o refletissem. Mas como, por outro lado, a 

crianga tambem era considerada, o curriculo se constituia, 

na visao de Teixeira, em meio para o atendimento tanto de 

interesses individuals como de necessidades sociais. 

Segundo Moreira (1955) , a reforma elaborada por 

Teixeira na Bahia representou o primeiro esforgo para in-

S3 

troduzir algumas das inovagoes que iriam mais tarde carac-

terizar a abordagem escolanovista de curriculo e ensino. 

Apos seu trabalho na Bahia, Teixeira foi para os Estados 

Unidos estudar com John Dewey na Universidade de Colum-

bia. Foi somente apos esses estudos que ele adotou, aplicou 

e divulgou no Brasil as ideias e principios do progressivismo 

americano. 

Na reforma organizada por Francisco Campos e Mario 

Casassanta, em Minas Gerais, o pensamento da Escola Nova 

aparece sistematizado com clareza. Essa reforma, que pro-

curou reorganizar os ensinos elementar e normal, e conside-

rada por Nagle (1974) como o primeiro momento de uma 

abordagem tecnica de questoes educacionais no Brasil. £ 

nela tambem que percebemos, pela primeira vez, a utilizagao 

de principios definidos de elaboragao de curriculos e pro-

gramas. 

A reforma de Minas Gerais redefiniu o papel da escola 

elementar, que embora vista como devendo refletir a socie-

dade, foi tambem considerada como instrumento de recons-

trugao social. Como conseqiiencia, cada escola foi solici-

tada a transformar-se em uma mini-sociedade. A o mesmo 

tempo, a reforma enfatizou que criangas nao eram adultos 

em miniatura; pelo contrario. tinham seus proprios interes-

ses e necessidades, que precisavam ser respeitaclos e desen-

volvidos. Cs principios do progressivismo evidenciavam-se 

ainda no realce a trabalhos- de fjrupo nas salas de aula, am-

bientes instrucionais democraticos, processo ativo de ensino 

e aprendizai. izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.i . cooperacao entre professor e aluno, conexao 

entre o contcuuo do curriculo e a vida real etc. 

Curriculos e programas, segundo o texto da reforma, 

eram concebidos como instrumentos para desenvolver na 

crianga as habilidades de observar, pensar, julgar, criar, de-

cidir e agir. O texto tambem Siberia que professores espe-
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Subjacente a concepgao de planejamento curricular de 

Teixeira esta uma teoria de controle social diretamente de-

rivada de suas concepcoes de natureza humana e sociedade. 

Para ele, o homem somente existe como ser social, o que 

significa que individuo e sociedade sao indissoluvelmente 

conectados. "Tudo no individuo e, com efeito, social: a sua 

agao, o seu pensamento ou a sua consciencia"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (ibid., p. 93 ) . 

Entretanto, como o homem e tambem um ser biologico e 

psicologico com necessidades, desejos e impulsos, ele precisa 

ser satisfeito e, ao mesmo tempo, controlado. Isso se da por 

meio da educacao, que deve levar em consideragao as neces-

sidades humanas e dirigir desejos e impulsos para padroes 

construtivos e socialmente aceitaveis. O individuo tem, entao, 

suas necessidades satisfeitas, enquanto seu comportamento 

adequa-se ao ambiente social. A intencao e a emergencia de 

uma personalidade individual ajustada. Tal ajustamento, to-

davia, deve harmonizar-se com os interesses de todos os in-

dividuos, independentemente de posicao economica ou social. 

Teixeira chega mesmo a defender a eliminagao de desigual-

dades sociais (cf. Cury, 1978). 

Teixeira ve a relagao entre o individuo e a sociedade 

como reciproca e considera o individuo como urn construtor 

ativo de sua cultura. Observemos: 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA obra personalissims.do p i •: : ' •'. j'.-'.c:".:,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iid--. 

sobre o meio, enriquecendo-o co i :•:< r-ck-Ch cu significados. 

com habitos, costumes, instituig! iti'trumentos, teenicas, 

que vao constituir um outro mun : de re-alidades, criadas 

ou transformadas pela inteligencia humana (ibid., p. 92). 

A concepcao de controle social impiicita no pensamento 

de Teixeira, conforme a classificagao de Franklin (1974a, 

1986b), corresponde a forma indireta de controle social 

94 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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adotada por autores progressivistas como Dewey e Ki lpa-

trick. 

Assim como na teoria de Dewey, vestigios de um inte-

resse em controle tecnico sao encontrados na enfase de Tei-

xeira na ciencia e, particularmente, em sua preocupagao com 

a construcao de um ambiente instrucional cientificamente 

organizado. O metodo cientifico e visto por ele como apli-

cavel a julgamentos morais e a vida diaria. "Tanto a crianga, 

como o adulto, como o homem de ciencia agem segundo as 

mesmas leis" (Teixeira 1968, p. 72 ) . 

Em sintese, a teoria curricular de Teixeira pode ser 

associada a tendencia progressivista (ou ao paradigma cir-

cular-consensual, usando-se a expressao proposta por Domin-

gues, se este for alargado para abranger o progressivismo) 

e e essencialmente baseada em um interesse em compreensao, 

apesar da presenga concomitante de certo grau de interesse 

em controle tecnico. Fica evidente que o pensamento curri-

cular brasileiro, em suas origens, se fundamenta nos princi-

pios teoricos do progressivismo. 

Discutiremos, a seguir, o desenvolvimento desse pensa-

mento. Bnscaremos segui-lo no I N E P e no P A B A E E e rela-

ciona-lo as caracteristicas e eventos dos contextos nacional 

e internacional. 

2 O desenvolvimento do campo do curriculo no INEP 

Os conflitos sociais e politicos no Brasil, nos anos vinte, 

juntamente com a crise economica de 1929, levaram a Revo-

lucao de 1930, que colocou Getulio Vargas no poder por 

quinze anos. U m novo modelo econdmico — o modelo de 

substituigao de importagoes — foi adotado, levando a uma 

continua tensao entre um nacionalismo independence e in-
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EDUCACAO E PARTICIPACAO 

COMUNITARIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Numa primeira aproximagao ao enunciado que guar-

da em si o tenia sobre que devo falar hoje, me parece 

fundamental que, dele tomando distancia, alcance a 

sua substantividade. Sua significagao mais profunda. 

Em ultima analise, o que o enunciado sugere e que, 

partindo de uma compreensao critica dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pratica edu-

cativa bem como de uma compreensao crftica da 

participacao comimitdria, nos alonguemos em consi-

deracoes e analises em torno de suas relagoes. Em 

torno de como, fazendo educagao numa perspective 

crftica, progressista, nos obrigamos, por coerencia, a 

engendrar. a estimular, a favorecer, na propria pratica 

educativa. o exercfcio do direito a participacao por 

parte de quern esteja direta ou indiretamente ligado ao 

que fazer educative 

Assim. comecemos a pensar um pouco e em voz 

alta sobre o que entendemos por pratica educativa. 

Deixemos a compreensao de uma certa pratica educa-

tiva, a progressista, para mais adiante, e nos fixemos, 

agora, no esforco de inventariar conotagoes da pratica 

educativa que tanto estao presentes se a pratica e 

progressista ou se se realiza para tentar manter o status 

quo; se e neo-liberal, p6s-modernamente conservadora 

ou se, pelo contrario, 6 p6s-modernamente progressista. 

O que nos interessa agora, pois, e surpreender certos 

nucleos fundamentals que fazem com que possamo-

dizer: es:a nao e uma pratica educativa. Esta e uma 

pratica eJucativa. 

Me parece que o primeiro aspecto a sublinhar e 

cjue a pratica educativa e uma dimensao necessaria da 
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como tal, dai poder superar os limites do proprio 

condicionamento, "programado [mas] para aprender" 

— teria necessariamente que entregar-se a experiencia 

de ensinar e de aprender. 

A organizacao de sua producao, a educagao das 

geragoes mais jovens ou o culto de seus mortos, tanto 

quanto a expressao de seu espanto diante do mundo, 

de seus medos, de seus sonhos, que sao uma certa 

"escrita" arti'stica de sua realidade que ele sempre 

"leu", muito antes de haver inventado a escrita ou a 

tentativa sempre presente de decifrar os misterios do 

mundo pela adivinhagao, pela magia e, depois, pela 

ciencia, tudo isso teria de acompanhar mulheres e 

homens como criagao sua e como instigagao para mais 

aprender, para mais ensinar, para mais conhecer. 

Fixemo-nos agora na pratica educativa em si tal 

qual a realizamos hoje e tentemos detectar nela os 

sinais que a caracterizam como tal. Procuremos sur-

preender seus componentes fundamentals sem os quais 

nao ha pratica educativa. 

De forma simples, esquematica ate, mas nao sim-

plista, poderemos dizer que toda situagao educativa 

implica: 

a) Presenga de sujeitos. O sujeito que, ensinando, 

aprende e o sujeito que, aprendendo, ensina. 

Educador e educando. 

b) Objetos de conhecimento a ser ensinados pelo 

professor (educador) e a ser apreendidos pelos alunos 

(educandos) para que possam aprende-los. 

Conteudos. 

c) Objetivos mediatos e imediatos a que se destina 

ou se orienta a pratica educativa. 

E exatamente esta necessidade de ir mais alem de 

seu momento atuante ou do momento em que se realiza zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— diretividade da educacao — que, nao permitindo 

a neutralidade da pratica educativa, exige do educador 
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a assungao, de forma etica, de seu sonho, que e 

Por isso, impossivelmente neutra, a pratica c :a!iva 

coloca ao educador o imperativo de decidir, pc-

de romper e de optar, tarefas de sujeito panic 

e nao de objeto manipulado. 

d) Metodos, processos, tecnicas de ensino. rr. ..eriais 

didaticos, que devem estar em coerencia com os ob-

jetivos, com a opgao politica, com a Utopia, com o 

sonho de que o projeto pedagogico esta impregnado. 

Se os seres humanos nao tivessem virado capazes, 

por causa, entre outras coisas, da invengao da linguagem 

conceitual, de optar, de decidir, de romper, de projetar, 

de refazer-se ao refazer o mundo, de sonhar; se nao 

se tivessem tornado capazes de valorar, de dedicar-se 

ate ao sacrificio ao sonho por que lutam, de cartar e 

decantar o mundo, de admirar a boniteza, nao ra\ia 

por que falar da impossibilidade da neutralidade da 

educagao. Mas nao havia tambem por que falar em 

educagao. Falamos em educagao porque podemos, ao 

pratica-la, ate mesmo nega-la. 

E o uso da liberdade que nos leva a necessidade 

de optar e esta a impossibilidade de ser neutros. 

Agora bem, a impossibilidade total de ser neutros 

em face do mundo, do futuro — que nao entendo 

como um tempo inexoravel, um dado dado, mas como 

um tempo a ser feito atraves da transformagao do 

presente com que se vao encarnando os sonhos —, 

nos coloca necessariamente o direito e o dever de nos 

posicionar como educadores. O dever de nao nos omitir. 

O direito e o dever de viver a pratica educativa em 

coerencia com a nossa opgao politica. Dai que, se a 

nossa e uma opgao progressista, substantivamente de-

mocratica, devemos, respeitando o direito que tem os 

educandos de tambem onfa
r

 e de aprender a optar. 

para o que precisam de liberdade, testemunhar-lhes a 

liberdade com que optamos (ou os obstaculos que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Uma das conotacoes do autoritarismo e a total descrenga 

nas possibilidades dos outros. 

O maximozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que faz a lideranga autoritaria e o 

arremedo de democracia com que as vezes procura 

ouvir a opiniao dos professores em torno do procrama 

que ja se acha, porem, elaborado. 

Em lugar de apostar na formagao dos educadores 

o autoritarismo aposta nas suas "propostas" e nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ava-

liacao posterior para ver se o "pacote" foi realmente 

assumido e seguido. 

Do ponto de vista coerentemente progressista, por-

tanto democratico, as coisas sao diferentes. A melhora 

da qualidade da educagao implica a formagao perma-

nente dos educadores. E a formagao permanente se 

funda na pratica de analisar a pratica. E pensando sua 

pratica, naturalmente com a presenga de pessoal alta-

mente qualificado, que e possivel perceber embutida 

na pratica uma teoria nao percebida ainda, pouco 

percebida ou ja percebida mas pouco assumida. 

Entre "pacotes" e formagao permanente o educador 

progressista coerente nao vacila: se entrega ao trabalho 

de formagao. E que ele ou ela sabe muito bem, entre 

outras coisas, que € pouco provavel conseguir a criti-

cidade dos educandos atraves da domesticagao dos 

educadores. Como pode a educadora provocar no edu-

cando a curiosidade crftica nec'essaria ao ato de co-

nhecer, seu gosto do risco, da aventura criadora, se 

ela mesma nao confia em si, nao se arrisca, se ela 

mesma se encontra amarrada ao "guia" com que deve 

transferir aos educandos os conteudos tidos como 

"salvadores"? 

Esta forma autoritaria de apostar nos pacotes e nao 

na formagao cienti'fica, pedagogica, politica do educador 

e da educadora revela como o autoritrlrio teme a 

liberdade. a inquietcgae, ;• i ,t .neza, a duvida, o sonho 

e anseia pelo imobilismo Fa muito de necrofflico no 

auioritario assim como ha nliiilo biefflico no progres-

sista coerentemente democratico. 

Creio que. depois de todas as consideragoes feitas 

ate agora, nos e possfvel comegar a refletir criticamente 

tambem sobre a questao da participagao em geral e 

da participagao comunitaria em particular. 

A primeira observagao a ser feita e que a participagao, 

enquanto exerefcio de voz, de ter voz, de ingerir, de 

decidir em certos nfveis de poder, enquanto direito de 

cidadania se acha em relagao direta, necessaria, com 

a prdtica educativo-progressista, se os educadores e 

educadoras que a realizam sao coerentes com seu 

discurso. 0 que quero dizer e o seguinte: constitui 

contradigao gritante, incoerencia clamorosa uma pratica 

educativa que se pretende progressista mas que se 

realiza dentro de modelos de tal maneira n'gidos, 

verticals, em que nao ha lugar para a mais minima 

posigao de duvida, de curiosidade, de critica, de su-

gestao, de presenga viva, com voz, de professores e 

professoras que devem estar submissos aos pacotes; 

dos educandos, cujo direito se: resume ao dever de 

estudar sem indagar, sem duvidar, submissos aos pro-

fessores; dos zeladores, das cozinheiras, dos vigias que, 

trabalhando na escola, sao tambem educadores e pre-

cisam ter voz; dos pais, das maes, que sao convidados 

a vir a escola ou para festinhas de fim de ano ou 

para receber queixas de seus filhos ou para engajar 

em mutiroes para o reparo do prediozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CJ  ale para 

"participar" de quotas a fun de comp
r

-- ma!*rial es-

5. A propdsilo de necrofilia e biofilia. ver Erich r- •-. en, sobreludo 

O coracdo do homem, Rio de Janeiro. Zafc— , 1981. 
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Recentemente, aluna
6

 de pos-graduagao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Procrama 

de Supervisao e Curriculo da Pontiffcia Universidade 

Catolica de Sao Paulo, que trabalha em sua dissertagao 

de mestrado sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Participacao Popular na Escola: 

um aprendizado democratico no pats das excludencias. 

em conversa com macs de alunos de uma das escolas 

municipals, ouviu de uma delas. ao perguntar-lhe: 

"Voce acha que e importante o Conselho de Escola? 

Por que?" 

"Sim" respondeu a mae indagada. "E bom porque 

em parte a comunidade pode saber como a escola e 

por dentro. O que e feito com nossos filhos, a utilizacao 

do dinheiro. Antes, a comunidade ficava do portao 

para fora. So entrdvamos na escola para saber das 

notas e reclamagoes dos filhos. Era s6 para isso que, 

antigamente, os pais eram chamados — ou para trazer 

para as festas um prato de quitute. 

"Com a chegada do Conselho se abre um espago 

para que o pai", continua ela, "ao entrar na escola, 

comece a conhecer a escola por dentro. Atraves do 

Conselho conseguimos almoco para o Segundo Perfodo, 

porque, pelo horario, as criangas nao almocam em 

casa." 

Nao foram poucas, porem, as resistencias que en-

frentamos por parte de Diretoras. de Coordenadoras 

Pedagogicas, de Professoras, "hospedando" nelas a 

ideologia autoritaria, colonial, elitista. 

"Que isso? indagavam as vezes, entre surpresas e 

feridas, sera" que vamos ter que aturar palpites e criticas 

dessa gente ignorante, que nada sabe de Pedagogia?" 

6. Margarile May Bcrkcnbrock. a quern agradeco per me haver 

permitido fazer a cilacao de afirmacao de uma das suas entrevistas. 
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A ideologia, cuja r«>v s fci proclamada mas continua 

bem viva, com seu poder de opacizar a realidade e 

de nos miopizar, a. puibia de pereeber que o saber 

de "experiencia feito" dos pais, educadores primeiios, 

linha muito a contribuir no sentido do crescimento da 

escola e que o saber das professoras poderia ajudar 

os pais para a melhor compreensao de problemas 

vividos em casa. Finalmente, o ranco autoritdrio nao 

deixava pressentir, sequer, a importancia para o de-

senvolvimento de nosso processo democratico do did-

logo entre aqueles saberes e a presenga popular na 

intimidadc da escola. E que, para os autoritdrios, a 

democracia se deteriora quando as classes populares 

estao ficando demasiado presentes nas escolas, nas 

ruas, nas pragas publicas. denunciando a feiura do 

mundo e anunciando um mundo mais bonito. 

Gostaria de encerrar minha contribuigao a este en-

contro dentro do tema sobre que me coube falar 

insistindo em que a participagao comunitdria, no campo 

em torno do qual falei mais, o da escola, em busca 

de sua autonomia, nao deve significar, para mim, a 

omissao do Estado. 

A autonomia da escola nao implica dever o Estado 

fugir a seu dever de oferecer educagao de qualidade 

e em quantidade suficiente para atender a demanda 

social. 

Nao aceito certa posigao neo-liberal que vendo 

perversidade em tudo o que o Estado faz defende uma 

privatizagao sui-generis da educagao. Privatiza-se a 

educagao mas o Estado a financia. Cate i ele entao 

repassar o dinheiro as escolas que sao ortanizadas por 

liderangas da sociedade civil. 

Alguns grupos populares tem c.-^rcs
c

ado esta linha 

sem pereeber o risco que cortem: • Je estimular o 

Estado a lavar as maos como Pr_*:. : ante de um de 
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Il l A CONSTRUCAO DE CURRICULO E A SUA 

FRAGMENTAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No seculo XIX, enquanto no Brasil busca-se compor uma 

educacao de forma ampla, nos Estados Unidos esta ja se 

organiza em fungao das aspiragoes da comunidade e dos 

professores, orientando-se em termos do que os alunos deveriam 

fazer e aprender. Naquela pretensao a ideia de curriculo diri-

gi?.-se para os estudos clissicos, Matematica, Ciencias e Geo-

grafn, garamindo-se aos alunos a possibilid?de de vir a ler e 

estudar canto os t t x t j i da literatura classica (gre^o e latim) 

quanto ciqueles das Linguas vivas modemas. Entretanto, e ainda 

nos Es-isdos Unidos, no seculo X X e com ampi~. -epercussao 

:.c. „\./v.-..c.o educai.-iur.fj brt^ileiro, que se caracter..a '» momento 

:.!a tradr-i' ' naCiOna! de valorizagao do pragm:i:•.-.-.o.- E nesta 

.•onfigungao que o curriculo pass a a significa.- mais do que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d mit'oducao do aluno em materias academic^:-: paiticulares e 

em metodologias de er.sino; veio a signifiear uma forma de 

apresentax urn nic:io especial de vida. Observe-se que a ideia 

de curriculo deri\ id a do pragmatismo orienta-se para a agao 
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oponunidade de matricular-se num mesmo curso que as demais. 

A ideia de "igualdade de cportunidades" logo foi rejeitada, 

quando psicologos educacionais passaram a considerar as di-

ferengas individuals. E isso em I960 3 0 . 

Passou-se a questionar, entao, se seria democratico ou 

nao forcar todas as criangas a fazerem os mesmos cursos, 

especialmente aqueles classicos que desencorajavam muitos 

alunos. Redeftniu-se a idei* -1r "igualdade de oportunidades" 

para defender a importancia da utilizagao de diferentes 

curriculos para os alunos pre-adolescentes que deveriam diri-

gir-se para a forca de trabalho. Treino manual, educagao 

vocacional, fundamentos de contabilidade, ciencias domesticas 

e outras praticas foram plsnejsdas e introduzidas para atrair 

maior ntimero de adolescem--- para a escola. Tais atividades 

consideravam as limitacoes intelectuais e academicas de um 

grupo de criangas e de jovens. Experiencias se realizaram 

nesse interim, na tentativa de estabelecer modelos curriculares, 

sempre marcados pela fragmentacao, embora acontecessem 

tentativas isoladas para romper com essa situacao. Dentre estas 

destaca-se, no Parana, o trabalho realizado na Escola Guaiba, 

planejado e desenvolvido por Porcia Guimaraes Alves, profes-

sora da Universidade Federal do Parana; no Rio de Janeiro, 

atraves da escola planejada por Lucia Marques Pinheiro; em 

Sao Paulo, com os ginasios vocacionais e os pluricurriculares. 

Outras experiencias feitas por americanos em Belo Korizonte, 

como parte do entao programa denorninado Ponto IV , tentaram, 

ainda, mtroduzir a ideia de curriculo nao fragmentado. Tais 

experi.eY.ch-? resqltaram em fracasso: seja por motives polfticos 

ou pela falta de tatica de divulgagao de um experimenio 

educational, configurando-se o retomo a visao de curriculo 

segmemaio em disciplinas academicas. 

30. THOMPSON, James.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Organization in action. New York, McGraw-Hill, 

1957. 

1 Alguns modelos curriculares que surgiram no 
decorrer do seculo XX 

Varios modelos curriculares surgiram no decorrer do seculo 

X X , dentre os quais merecem destaque: 

— Curriculo enfatizando agrupamentos ou encaminhamen-

tos. Neste modelo curricular as praticas eram centralizadas e 

os alunos distribuidos por tais praticas. Os agrupamentos (alunos 

fracos, medios e fones) realizavam-se nas diferentes disciplinas: 

Portugues, Matematica, Estudos Sociais, Ciencias. A tal forma 

de organizacao denominava-se agrupamentos por capacidades, 

'"habilidades", niveis ou realizagoes. Estabelecia-se ate mesmo 

uma equacao: 

capacidade = habilidade + treino 

Tais capacidades eram medidas em niveis de realizacao, 

passando-se a verificar a precisao dos testes pelas capacidades 

decorrentes do treino. 

— Curriculo enfatizando as perspectives dos alunos, isto 

e, a opcao pela carreira univeisitaria, atividades tecnicas, mer-

cado de trabalho e, ainda, por uma educagao mais ampla, 

socialmente considerada de bom nivel e destituida de treino 

vocacional ou tecnico. 

— Distingao entre escolas academicas dirigidas a Uni-

versidade e escolas tecnicas, instaladas com grandes recursos, 

desde o predio ate o equipamento. Tal experiencia originalmente 

desenvolvida nos Estados Unidos e denominadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tracking, ao 

ser intrcduzida no Erasil, nao obteve o resultado esperadq, 

pois, independentemente do planejamento curricular, todos os 

alunos encamlnhavam-se para a Universidade. 
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