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1- APRESEKTAgXO 

0 presente docuxaento que passo a apresentar tern como 

tema: Planejamento Curricular. 

A preocupacao essencial desse trabalhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 montar uma 

proposta de acao aos supervisores no que diz respeito ao pla-

nejamento cu r r i c u l a r . 

Tal proposta sobre planejamento e currfeulo tem como 

objetivo p r i n c i p a l , subsidiar os supervisores no trabalho edu-

cativo, com a preocupacao de formar cidadaos conscientes p o l i -

ticamente de suas atribuicoes, descobrindo que tip o de homem 

se quer formar e que tipo de acao educacional £ necessaria pa

ra isso. 

A referida proposta, j u s t i f i c a - s e pela necessidade 1 

de formar uma escola verdadeiramente popular, evitando a forma 

cao de alienados e eomprometendo-se com o process© de desper-

tar a consciencia c r f t i c a do homem. 

3abe-se que a educagao 4 marcada ao longo de sua his 

t d r i a por influencias polftico-econ5mico e ideoldgico que sa-

tisfazem puramente aos interesses da classe dominante. 

Consequentemente com a supervisao escolar, nao pode-

r i a ser diferente. Sua cria9ao, com objetivo p r i n c i p a l de sa-

tis f a z e r a t a i s interesses, teve sua prsttica voltada para o 

aspecto te'enico-burQcreCtico em que o controle era a pri n c i p a l 

estrategia, assegurando dessa forma o papel reprodutor da so-

ciedade c a p i t a l i s t a b r a s i l e i r a . 



07-

Sendo assim f i c a fatcil en tender a supervisao local que 

tambem segue o caminho de reprodutora do sistema. 

Tal afirmasao est£ configurada nas aionografias produ-

zidas por alunas concluintes do curso pedagogia perfodo 92,1 e 

93.1. 

Constatou-se nas monografias va"rios problemas que 

afligem a prattica da supervisao. 

Dentre tantos problemas, resolvemos estudar o mais g r i 

tante na pratica da supervisao, quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 a forma como e* trabalhada' 

a proposta curricular no ambito das escolas e a prdpria sistema-

tizacao do pl&nejamento c u r r i c u l a r . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• 

Para isso buscamos uma fundamentacao tedrica sobre o 

assunto acima citado, com o i n t u i t o de elaborar uma proposta de 

acao pedagdgica capaz de i n t e r v i r na realidade l o c a l * 

Cs l i v r o s que abordam sobre currfculo, apresentam d i -

versos conceitos e com base nos mesmos, podemos afirmar que o 

currfculo consiste na sistematizacao do conhecimento a ser mi

n i strado dentro da comunidade escolar. 0 mesmo 0* por demais im-

portante no processo educacional, pois ele tem perspectivas aai-

plas e abrange um conjunto de atividades. 

Existe uma associaeao muito f o r t e entre planejamento e 

currfeulo, de modo que nao se pode fazer um currfculo, sem antes 

planejar, e esse planejamento sd podera ser f e i t o se conhecermos 

a realidade escolar. Pois para reali z a r qualquer trabalho, seja 

pedagdgico ou c i e n t f f i c o ; e* necessario fazer um piano, afim de 

se chegar ao bom ex i t o . 

Sendo assim, f i c a claro que o planejamento e um piano 

ajudam a alcancar com eficiencia a a9ao planejada. 

Espera~se que esta proposta, sirva de subsfdio para os 

demais envolvidos na educaeao, pois procuramos atraves da mes-
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ma, apontar caminhos aos supervisores, afim de que estes, possam 

solucionar os problemas que impedem o desenvolvimento de uma boa 

educacao. E, a p a r t i r daf, desenvolver um trabalho oomprometido1 

com a transformacao social, para a melhoria do ensino. 
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2- MARCO TEORICO 

Uma pesquisa realizada com os supervisores estaduais 

e municipais de Sousa e Cajazeiras, detectou varios problemas, 

que por sua vez, impedem o bom andamento da edueacao. 

Dentre os muitos problemas encontrados, a turma pre-

concluinte em Supervisao Educacional, escolheu o "Planejamento 

Curricular" por ser este, um dos maiores problemas que a f l i g e 

a edueacao b r a s i l e i r a e tambdm por ser este o item mais abordg 

do na pesquisa* 

Diante da complexibilidade do problema, f o i preciso, 

um apr©fundament© tedrico sobre o tema em questao. E com base 

nessa fundamentacao, subsidiar os supervisores no que diz res-

peito ao planejamento c u r r i c u l a r . 

E notdrio que a edueacao no Brasil apresenta grandes 

problemas e, consequentemente com o currfculo nao e* diferente. 

Infelizmente, a edueacao nao atende as reais necessi 

dades da soeiedade b r a s i l e i r a , haja v i s t o que a mesma baseia-

se num modelo americanizado, totalmente fora da realidade, as

sim sendo, o currfculo nas nossas escolas se apresenta com as 

mesmas deficiencias* 

0 currfculo teve sua origem no Brasil nos anos vinte 

e t r i n t a , quando importantes transformacoes econ6micas,sociais, 

c u l t u r a i s , pedagdgicas e ideoldgicas processaram-se emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA no3so 

pafs. 

0 mesmo, f o i introduzido no Brasil no momento em que 
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o pafs vivenciava o impulse da teenologia, seguindo tendencia , 

ou seja, modelo te*enico-linear. 

0 currfculo t£cnico-linear f o i o vefculo que levou pa

ra a escola toda ideologia de denominacao, que norteia a educa-1 

cao ate* hoje. E por ser este, baseado num modelo amerieanizado , 

nao atendia a realidade vigente, favorecendo assim, os interes-' 

sea da classe domingate * 

A l i t e r a t u r a pedagdgica da epoca, r e f l e t i a as ide*ias 9 

proposta por autores americanos associados ao pragmatism© e as 

teorias elaboradas por diversos autores europeus. Com base em 

ta i s ide*ias, os pioneiros da Escola Nova, buscaram superar as 

limitacoes da antiga tradicao pedagdgica j e s u f t i c a e da tradigao 

enciclopeMica, que teve origem com a influencia francesa na edu-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
cagao b r a s i l e i r a e esforcaram-se por tornar o quase inexistente' 

sistema educacional consistente com o novo context©. 

A primeira infra-estrutura do campo do currfculo, cor-

responderam inicialmente as reformas educacionais promovidas pe-

los pioneiros. Logo apds sua introducao no B r a s i l , o currfculo ' 

revestiu-se de um car&ter inovador* Foi exatamente na Bahia, em 

Minas Gerais e no D i s t r i t o Federal que deu-se as primeira8 modi-

ficacoes. Surgiram sugestoes no que diz respeito a organizacao 1 

de currfculos e programas, t a i s sugestoes constituiram em nosso 

pafs o primeiro esforco de sistematizacao do process© curricular 

A p a r t i r da reforma, algumas instituicoes como IN2P (-

I n s t i t u t e Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) e PA3ASE 

(Programa de Assistencia Br a s i l e i r a - Americana a Edueacao Ele-* 

mentar) formaram a primeira base i n s t i t u c i o n a l do campo, organi-

zando eursos e patrocinando a publicacao de l i v r o s textos sobre 

currfculo. 

Centre muitos autores podemos c i t a r Anfsio Teixeira 

que teve importance papel na reforma c u r r i c u l a r . 
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Novas perspectives em relacao ao currfculo eram e v i -

dentes na reorganizacao da ins t i t u i e a o ptfblica na Bahia, promo 

vida por Anfsio Teixeira. Pela primeira vez, disciplinas esco-

lares, foram consideradas como instrumentos para o alcance de 

determinados f i n s , ao inve's de f i n s em s i mesmas, sendo-Ihes 1 

atribufdo o objetivo de capacitar os indivfduos a viver em so-

ciedade. Tal concepcao implicou a enfase nao so* no cresciaento 

int e l e c t u a l do aluno, mas taabe*m em seu desenvolvimento social 

emocional e f f s i c o * 

Portanto, Teixeira chama a atencao para a importan-' 

cia de se organizar o currfculo escolar em harmonia com os i n -

jteresses as necessidades e os estagios de desenvolvimento das 

criancas baianas. 

Ao mesmo tempo que se voltou para os interesses e 1 

necessidades individuals, a reforma pretendeu atender as neces 

sidades sociais. Dessa forma, Currfculo f o i entendido como " o 

intermediario entre a escola e a sociedade*1, o que evidencia a 

intencao de se fazer com que os currfculos escolares se adaptas 

sem ao ambiente social e o refletissem. Mas como a erianca tam 

be*m era considerada o currfculo se constituia, segundo Teixei

ra , um meio para o atendimento, tanto de interesses individu-' 

ais como de necessidades sociais. 

A reforma elaborada por Teixeira na Bahia, na o p i n i -

ao de Moreira representou o primeiro esforco para iritroduzir 1 

algumas das inovaeoes que iriam mais tarde caracterizar a abor 

dagem escolanovista de currfculo e ensino. 

Anfsio Teixeira defende o currfculo centrado na e r i 

anca, que segundo ele He* a origem e o centro de toda a a t i v i d a 

de escolar," Seu respeito pela personalidade i n f a n t i l , deriva 

da crenca de que o homem se desenvolve naturalmente em direcao 
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a um ajustamento social p e r f e i t o . A f i l o s o f i a do trabalho c u r r i 

cular e" entao a "de uma eonfianga i l i m i t a d a no espfr i t o i n f a n t i l 

e um respeito religioso pela personalidade da crianca." 

Tan to Dewey como Teixeira, define currfculo como o eon 

junto de atividades nas quais as criangas se engajarao em sua v i 

da escolar. CurrfculozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 visto como parte de um processo educati

ve que dura por toda a vida. 0 currfculo deve centrar-se em a-

tividadea, projetos e problemas e, antes de tudo ser "extrafdo 1 

das atividades naturals da humanidade." 

Teixeira ve a relagao entre indivfduo e a sociedade 1 

como reefproca e considera o indivfduo como construtor ativo de 

sua cultura. 

Em sfntese, a teoria curricular de Teixeira, pode ser 

associada a tendencia progressista, e e* essencialmente baseada 

em um interesse em compreensao. 

E importante destaear tambem, Francisco Campos e Mario 

Casassanta. Pois na reforma organizada pelos mesmos em Minas Ge-

r a i s , o pensamento da Escola Nova aparece sistematizado com c l a -

reza. Essa reforma procurou reorganizar os ensinos elementar e 

normal; 4 considerada por Kagle, como o primeiro momento de uma 

abordagea tdenica de questoes educacionais no B r a s i l . S nela tarn 

be*m que percebemos, pela primeira vez, a utilizagao de pr i n c f - 1 

pios definidos de elaboragao de currfculos e progrsmas. 

A proposta que ora apresentamos, concebe currfculo co

mo o eixo central da in s t i t u i g a o escolar, e o objeto de estudo ' 

do supervisor escolar. No currfculo esta" inclufdo tudo o que se 

refere a escola, inclusive, os conteddos que decidirao que tipo 

de aluno queremos formar. 

0 currfculo devera* adequar-se aos interesses e proble

mas de ouem os educadores estao trabalhando. 



Portauto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 imprescindfvel considerar no currfculo o 

saber que deve ser produzido, sem excluir o saber que o aluno 

ja" possui. 

Planejar currfculo requer a participacao de todos os 

envolvidos no processo escolar, inclusive os professores que 1 

vao ensinar e o seu desenvolvimento na pra*tica, faz parte do 

trabalho de todos na escola. 

0 ato de elaborar um piano curricular eontem as deci- 1 

soes que dizem respeito tanto aos pressuposto e objetivos quanto 

aos meios para a t i n g f - l o s . 

A questao do currfculo se co n s t i t u i parte fundamental 

nas questoes do homem e suas relacoes com o mundo. Atrave's da 

definigao que concebemos, currfculo, pode-se organizar uma es

cola coletiva que integre conhecimento e conscientizaeao, reto-

mando um dos objetivos da escola almejado por muitos, que 4 a 

educagao p o l f t i c a . 

Kuma visao progressivista, a educagao escolar 4 parte 

integrante da sociedade. Ela r e i l e t e as contradicoes da estrutu 

ra social. Colabora na divulgacao de uma eoncepgao de mundo,tra 

balhada em favor das camadas mais pobres da populaeao, visa a 

preparacao do indivfduo para a vida sdcio-polftica e c u l t u r a l • 

Seu papel polftico-pedagdgico estat voltado para a emaneipacao 1 

huaana* 

No B r a s i l , o currfculo na sua fase i n i c i a l , firmou-se 

nas tendencias : tr a d i c i o n a l , nova e te c n i c i s t a . 

2.1- A Pedagogia Tradieional 

Papel da escola - consists na preparaoao i n t e l e c t u a l 1 

e moral dos alunos para assumir sua posicao na sociedade. 0 com 
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promisso da escolazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 com a cultura, os problemas sociais per-

tencem a sociedade. 

- ContetJdos de ensino - sao os conhecimentos e valores* 

sociais acumulados pelas geragoes adultas e, repassadas ao 

aluno como verdadeiras. Os conteuMos sao separados da experi-

encia do aluno e das realidades. 

- Mdtodos de ensino - feaseiam-se na exposicao verbal da 

materia e/ou demonstracao* 

- Relacionamento entre professor e aluno - predominava' 

na autoridade do professor que exigia atitude receptiva dos 

alunos e impede qualquer comunicacao entre eles no decorrer 1 

da aula. 

2.2- A Fedagogia Nova (Nao d i r e t i v a ) 

- Papel da escola - acentuava nesta tendencia, na 

formagao de atitudes, razao pela qual deve estar mais preocu-

pada com os problemas psicoldgicos do que com os pedagdgicos1 

ou sociais. Todo esforgo esta em estabelecer um clima favors'-

vel a uma mudanga dentro do indivfduo, ist o 4, a uma adequa-1 

gao pessoal as solicitagoes do ambiente. 

- Conteu'dos de ensino - os processes de um ensino 1 

visam f a c i l i t a r aos estudantes os meios para buscarem por s i 

mesmo oa conhecimentos que, no entanto, sao indispensavel. 

- He"todoa de ensino - os me*todos usuals sao dispen-

sados, prevalecendo quase que exclusivamente o esforgo do pro 

fessor em desenvolver um e s t i l o propria para f a c i l i t a r a a- 1 

prendizagem dos alunos. 

- Relacionamento entre professor e aluno - a peaago 

gia nao d i r e t i v a propoe uma educagao centrada no aluno. Yisan 
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do formar sua personal idade _ atrave"s de experiencias s i g n i f i c a -

tivas cue Ihe permitam desenvolver caracterfsticas inerentes a 

sua natureza. 0 professorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 um especialista em relacoes huma-1 

nas, ao garantir o clima de relacionamento pessoal e autentico 

2.>- A Pedagogia Tecnicista 

- Papel da escola - num sistema social harmonic©, or 

ganico e funcional, a escola funciona como modeladora do com-

portamento humano, atraves de t^cnicas especfficas. A edueacao 

escolar compete organizar o processo de aquisicao de habilida-

des, atitudes e conhecimentos espeefficos, i t t e i s e neeessarios 

para que os indivfduos se integrem na ma'quina do sistema soci

a l global. 

Seu interesse isediato 4 o de produzir individuos n 

competentes" para o mercado de trabalho, transmitindo e f i c i e n -

temente informacoes precisas, objetivas e rapidas* 

- Contedcos de ensino - sao as informacoes, p r i n c f - ' 

pios c i e n t f f i c o s , l e i s , etc., estabelecidos e ordenados numa' 

sequeiicia ldgica e psicoldgica por especialistas. 

- Kdtodos de ensino - consistem nos procedimentos e 

tdenicas necessdrias ao arranjo e controle nas condigoes ambi-

entais que assegurem a transmissao/recepcao de informagoes. 

- Relacionamento professor e aluno - sao relagoes es 

truturadas e objetivas, com papeis bem definidos: o professor' 

administra aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA condigoe6 de transmissao da materia, o aluno re-

cebe, aprende e f i x a as informagoes. 

Nossa proposta tern como objetivo, melhorar a aprendi 

zagem do aluno no sentido de despertar neste um ser social , 

pa r t i c i p a t i v o e consciente do seu verdadeiro papel na h i s t d r i a 

da sociedade. Assim sendo, esta proposta procura mostrar que a 
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educagao nao deve pretender acorsodar o homem, deve portanto , 

cr i a r espagos para a opcao e afirmar o homem, desenvolvendo as 

poteneialidades humanas numa formagao u n i l a t e r a l . 

Desta forma, sabendo da importancia que o planejamen

to curricular ocupa dentro da escola, a nossa proposta vem abo£ 

dar uma concepgao de currfculo, voltada para os interesses co-

l e t i v o s . 

0 planejamento c u r r i c u l a r , deve esta* voltado para a 

democratizagao da sociedade b r a s i l e i r a , para o atendimento aos 

interesses das camadas populares e sobretudo, para a transforms, 

gao da sociedade b r a s i l e i r a . 

Assim sendo, d de fundamental importancia que essa 

concepgao de currfculo esteja fundamentada em referencias so-

cioldgioas, f i l o s d f i c a s e psicoldgioas. 

2.4- Fundamentagao Socioldgica 

"Que a educagao seja para cada pessoa um 

comegar a viver* Vevendo numa doagao de 

s i prdprio aos grandes ideais da humani-

dade, todos contribuirao para o surgir 

de uma sociedade mais humana." 

- N. Veloso de Andrade -

A fundamentagao sociolo*gica em que se baseia esta 

pr©posta assume uma evolugao natural do homem em seus aspectos 

gerais, ou seja, envoivendo os aspectos sdcios-culturais dentro 

de um planejamento histdrico-social do apice da evolugao humana 

no context© h i s t d r i c o . 

A mesma, deixa o homem capaz de seguir seus prdprios 

passos, assumindo o seu real papel diante do context© histdrico, 

buscando seu habitat natural, suas modificagoes e mudangas, va-

riando com a condigao de ser e viver diante da realidade i n d i v i 
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dual e coletiva do homem aos meios diversos que o envoive. 

Sendo por s i so* sociavel, este busea se envolver com 

todas as atividades sociais do seu meio, o que o c l a s s i f i c a co 

mo homo-social* 

Dessa forma, ao se planejar um currfculo deve-se l e 

ver em consideragao as condieoes e variacoes das classes so

ci a i s existentes, reconheeendo a existencia de uma pequena ca-

mada social favorecida pel© sistema economic© c a p i t a l i s t s , en-

quant o que um grand© grupo, ou seja, a maioria, apenas buscaa' 

sobreviver* 

Nesse sentido, a escola, como unidade eduoacional • 

tea como meta c r i a r e dar ao homem o oenso erftic©, daado a 

este uma ampla visao da sociedade que o envoive, tornando-o um 

ser capacitado e conhecedor de sua funcao em seu meio social , 

econSmieo, p o l f t i c o e r e l i g i o s e , cobrado pela prdpria socieda

de o qual convive* 

2.5- Fundamentagao Filosdfica 

A fundamentagao f i l o s d f i c a no currfculo que ora pro

poses considera o homem como um ser em transformagao, como su-

j e i t o que esta" sempre em busca de novos sentidos e novas i n t e r 

pretagoes, de acordo com os anseios quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pos3am ser detectados* 

no seio da vida humana* 

Essa abordagem observa que uma concepgao de educagao 

abrange em seu sentido amplo, as mudangas de experiencias pes-

soais, onde f i l d s o f o s , baseados na fenomologia, deixa plausf- 1 

vel suas prdprias vivencias na descrigao do seu mundo, onde es 

te d analizado em diversos fragmentos Idgicos e por demais so-

ciaveis. 
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Dessa forma, a -escola tem como meta, a criagao de es-

pacos novos onde proporcione ao homem em seu meio, a capacidade* 

c r f t i c a face as realidades do seu meio, o qual nao ficara' omisso 

nas mudangas sociais tornando-o assim um ser modificador e p a r t i 

cipativo das transformagoes sociais* 

Portanto, o estudo da f i l o s o f i a nao sera! i n t i t i l aque-' 

les que lutam,que nao se resignam: efetivamente, sd uma coacep-* 

gao objetiva do mundo lhes pode dar razoes para l u t a r * 

2*6- Fundamentagao Psicoldgica 

A psicologia no campo educacional, torna-se por demais 

complexa, pois estamos falando de una abordagem neuropsicoldgica 

envoivida a cada educando no coletivo ou in d i v i d u a l , buscando um 

aperfeigoamento atraves de condigoes especiais que surgem no co-

tidiano do campo p r o f i s s i o n a l . 

Este aprendizado requer um conhecimento amplo, onde ca 

racteres determinam as possibilidades intelectuais, f f s i c a s e 

mentais do homem, tornando assim fundamentals para as habilida-' 

des do educando, onde se origins um clima de assimilagao de expe 

riencias entre educador e educando no context© psicoldgico da 

educagao. 

As finalidades da escola sao portanto, sociais, seja 

no sentido de adaptagao a sociedads vigente, seja no sentido de 

transforma-la* 

A nossa proposta envereda pelo caminho da transforma-' 

gao partindozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da forma de relacionamento entre as pessoas, suas 

relagoes como ser e sua preocupagao de ser um ser de relagoes. 

0 desenvolvimento do raciocfnio a p a r t i r do desenvolvi 

mento das habilidades de relagoes, permitem ao educando uma me-

Ihor visao do mundo e um posicioaamento c r f t i c o diante da socie-
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dade em que convive. 

2.7- Concepgao de Planejamento 

PlanejarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 uma atividadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e s 3 e n c i a l para a acao e f i c i -

ente, ale*m de contribuir no processo de crescimento humano. 

Quando planejamos, pensamos primeiramente na elabora-

gao, no entanto, quando se planeja 4 necessario considerar tam-

be*m os aspectos: execugao e avaliagao 

0 objetivo do planejamento 4 tornar clara a agao, con 

siderando a realidade, recursos, tempos e espagos, onde ser£ a-

plicado eseas agoes. I 

No planejamento se faz necessario a participagao de 

todos do grupo como 4 importante tambe*m a colaboragao de cada ' 

um e seu posicionamento com relagao ao que se planeja. 

Atraves da orientagao que o planejamento fornece com 

relagao &s decisoes da escola e dos educadores, pode-se alcan-' 

gar melhores resultados com relagao aos problemas educacionais5 

ou seja, o planejamento norteia os projetos educacionais, enca-

mlnhando-os a uma nova realidade. Vejamos na citagao abaixos 

... Planejar 4 r e a l i z a r um conjunto or- 1 

ganico de agoes propostas para aproximar 1 

uma realidade a um ide a l . 

(Danilo Gandin) 

A p a r t i r do esposto, f i c a claro entendermos que a' 

concepgao que esta proposta aborda sobre planejamento, ve como 

essencial para reali z a r um determinado projeto, a organicidade, 

cooperagao e participagao de todos em busca de um so* ide a l . 

Planejar faz parte de um processo educative, que ne-

cessita a participagao, democracia e libertagao. 

Esse 4 um processo educativo fundamental para o ser 

humano e a sociedade. 
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A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-y ASPECTO LEGAL DO CURRICULO E A NOVA LDB 

"Nenhuaa l e i e* capaz, por s i so*, de operar 

transformagoes profundas, por mais avangada 

que seja, aem tampouco de retardar, tambdm' 

por s i so*, o ritmo de progress© de uma dada 

sociedade, por mais retrdgrada que seja.* 1 

(Gtafza Romanelli) 

A concepgao e os princfpios de elaboragao de currfcu 

los adotados pelos pioneiros podem ser identificados no l i v r o 

de anfzio Teixeira "Pequena Introdugao A Fil o s o f i a da Edueacao" 

0 mesao dispoe de ua capftulo, no qual as iddias escolas novis-

tas sobre currfculo e programa escolar sao sistematizados. 

A primeira l e i b r a s i l e i r a a estafeelecer as Diretrizes 

e Bases da Edueacao Hacional, em todos os nfveis,do pre*-prima*.-* 

r i o ao superior, f o i a l e i n2 4024 de 20 de dezembro de 1961 , 

(embora fosse promulgada apenas nesse ano, o seu projeto chegou 

ao Congresso Kacional ainda em 1948, onde f o i discutido durante 

treze anos). 

A disc i p l i n a currfculo f o i favorecida pela l e i de Di

re t r i z e s e Bases de Educagao Nacional de n2 4024/61. A mesma 

evidenciou uma preocupagao com o currfculo do ensino primaYio e 

permitiu uma certa f l e x i b i l i d a d e as escolas secundarias, permi-

tindo que a mesma definisse parte do seu currfculo. 

Com a l e i 4024/61, os currfculos deixaram de ser r i -

gidaaente padronizados, admitindo-se uma certa variedade, se

gundo as preferencias dos estabelecimentos em relagao as mate*-' 
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r i a s optativas. 0 currfculo da 3- sdrie do colegial, passou a 

ser divers!ficado, visando ao preparo dos alunos para os cur-

sos superiores." 

Tres partes cumpunham os currfculos: 

- uma nacional - constitufda por disciplinas obrigatdrias i n -

dicadas pelo Conselho Federal de Edueacao: portugues, h i s t d r i a 

geografia, matema'tica, ciencias, educagao f f s i c a . 

- uma regional - abrangendo disciplines tambdm obrigatdrias ,. 

fixadas pelo Conselho de Educagao dos Estados. 

- uma prdpria dos estabelecimentos, cujas disciplinas seriam 

escolhidas pelas escolas a p a r t i r de uma l i s t a elaborada pelos 

Conselhos de Educagao dos Estados* 

No perfodo de 1946 a 1964, o l i v r e jogo das forgas 1 

democraticae permitiu um certo desenvolvimento popular. Havia 

eleigao diretas para todos os nfveis: de vereador a presidente 

da RepiXbliea, e as organizagoes representativas dos diversos 

setores sooiais puderam atuar mais ou menos livremente. Tra-

tou-se, e* claro de uma democracia limitada, com muitas r e s t r i n 

goes: o partido comunista f o i posto em ilegalidade em 1947, a-

penas dois anos depois de sua legalidade; os analfabetos nao 

puderam votar; as desigualdades na distrlbuigao da renda e da 

propriedade da t e r r a tornavam quase impossfvel a participagao' 

dos mais pobres. Entretanto, comparando-se com a ditadura an

t e r i o r , podemos afirmar que o Brasil viveu duas ddcadas de re

gime democratic©• 

Quando instaurou-se a ditadura m i l i t a r em 1964(regi

me da forga e do a r b f t r i o ) , a educagao sofreu reflexes desas-1 

trosos, que norteiam atd hoje. 

Em 1971, f o i i n s t i t u f d a a l e i 5692/71, l e i de Dire-' 

t r i z e s e Bases para o ensino dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 12 e 22 graus. A mesma o r i g i - * 
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nou-se no KEC, onde tinha uma p o l f t i c a educaeional, voltada pa

ra os interesses do sistema* Essa l e i teve seu texto elaborad©' 

em gabinete fechado. 

Ela pretende, mas nao consegue, a profissionalizagao" 

democra'tica" e compulsdria de todos os concluintes do 22 grau. 

Foi somente em 1968 que os currfculos e programas f o i 

introduzido nas Universidades, apds a reforma universitaria.a-' 

travds da l e i 5540 de 28 de novembro de 1968. Esta visava moder 

nizar a universidade, organiza-la nacionalmente e ajustaVla ao 

processo de desenvolvimento. 

3.1- Novo Projeto da LDB 

Apds a promulgacao da Constituicao Federal em outubro 

de 1988, onze deputados apresentaram projetoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA k LDB. 0 projeto 

do deputado E l f s i o , embasado no esbogo apresentado pelo profes

sor Demerval Saviani e complementado pelo professor Jaques Velo 

so, na parte r e l a t i v a aos recursos financeiros, serviu de refe

renda para a comissao de educagao elaborar um substitutive , 

cujo r e l a t o r era o deputado Jorge Kage. 

Essa aprovaeao, em 1988, de uma nova constituicao pa

ra o Brasil ensejou a elaboragao de uma nova LDB. Segundo Savia. 

n i : 

"Trata-se de uma l e i que deverd estabele-' 

cer o para que, i s t o e*, os f i n s da educa-' 

gao, indicando, para todo o pafs, os rumos 

a serem seguidos. Concomitantemente, deve-

T& determinar os meios para a t i n g i r os 

f i n s colimados, ou seja, as formas como de 

ve ser organizada a educagao em todo o ter 

r i t d r i o nacional.** 

No i n f c i o do ano de 1989, f o i rearticulado o Fdrum 
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Naoional em Defesa da Escola Ptfoliea que r e f l e t i a a t r a j e t d r i a 

do aovimento docente no tratamento das questoes educacionais 1 

do pais. 

Essa l e i apresenta um projeto que se encontra no con 

gresso, 0 meemo contempla o modelo de escolas que queremos se-

gui r , sendo que este, ainda nao f o i aprovado» 

"A LDB precisa sair dos gasinetes e des-

cer as ruas. Invadir as salas de aula.En 

t r a r pelos sindicatos. Constituir objeto 

de discussao de estudantes, pais e todos 

os grupos de trabalhadores da sociedade. 

Tal acao de massa dar£ certamente um fm-

peto a democratizacao do ensino, a trans 

formagao da educagao em prioridade e a 

busca de solugoes coneretas para os maio 

res problemas da educagao b r a s i l e i r a . " 

(Dal Rosso ) 
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4- MARCO OPSRACIONAL 

No marco operacional iremos evidenciar que diregao 

e que enfoques daremos a nosso trabalho, ou seja, a forma oo 

mo trsbalharemos. 

Faz-se necessario, ainda, um posicionamento a res-

peito do que e* adequado para que a inst i t u i g a o planejada ( e 

o grupo que a compoe) seja fator eficiente na aproximacao da 

realidade existente a realidade idealmente descrita. 

Ao se t r a t a r de um trabalho educacional por exem-1 

plo, trata-se de um posicionamento pedagdgico, no qual i n -

clui-se a descricao do tipo de educagao que achamos adequada 

e coerente com os ideais de homem e de sociedade, e os p r i n 

cipals enfoques da acao da in s t i t u i e a o , de sua organizagao , 

de seu modode ser e de sua metodologia. 

2 importante ressaltar, que o marco operativo nao 

se t r a t a de propor as agoes concretas que vai r e a l i z a r , i s t o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4, conteildo da programagao, mas de enunciar os grandes posi-

cionamentos que guiarao a agao da inst i t u i g a o como um todo e 

das pessoas que compoe seus quadros. 

Elaborar uma proposta curricular para a escola,por 

exemplo, s i g n i f i c a propor, escolher ou compor um determined© 

tipo de educagao, ou seja, tragar as 1inhas gerais de orga- 1 

nisagao da escola, d e f i n i r enfoques ou propriedades que se-

rao sublinhadas no perfodo do piano, para que assim seja a l -

cangades os ideais nele tragados. 

Segundo Danilo Gandin "o marco operativo se s i t u a 1 

no nfvel dos meios." 

Em suma, o marco operacional 4 o que poderfamos ' 

chamar de uma agao metodold'gica, haja vis to que nele 4 encon 

trado a organizagao, o modo de ser e a metodologia a ser a-' 

plicada. 
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6-CQNSIDEHAgOES FINAIS 

Para eiaboracao desta proposta. f o i necessario enfren 

tar varias barreiras: 

Primeiramente, tivemos que recorrer a fontes b i b l i o - 1 

gra*ficas para nos fundamentarmos teoricamente a respeito de cur 

rfculos e planejamentos. Esta f o i uma das etapas mais sofridas, 

devido nossa prs/tica de l e i t u r a de obras completas, tambe"m por-

que tivemos que adaptar a habilidade de ficharmos l i v r o s em 

pouco tempo, o que causou uma grande apreensao. 

Outra etapa d i f f c i l para no's f o i a de executar a pro

posta. Esta dificuldade e* resultado da f a l t a de prepare desde o 

i n f c i o do curso, de relacionar as ideias dos textos lidos em 1 

uma unica redacao. 

Todavia, embora os obstaeulos tenham sido muitos, es

ta proposta veio nos estimular a buscarmos cada vez mais o sa-* 

ber a respeito de algo, de procurarmos responder a todas as no

vas indagacoes e anseios* 

Diante disso, tivemos um saldo positivo que nos pro- 1 

porcionou a aquisicao de novos conhecimentos na area educacio-' 

nal, no que se refere a planejamento c u r r i c u l a r . 

0 presente document©, consta de um proposta inacabada 

e,portanto a c r f t i c a sera! de grande e fundamental importancia 1 

para meu conhecimento, pois a mesma permitira* a verificacao do' 

meu progresso e/ou dificuldades, estimulando-me para buscar no-
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vas aprendizegens, contribuindo dessa forma para um melhor de-

sen vol vimen t o . 

Ao elaborar esta proposta, tivemos a preocupacao de 

elevar o papel do aluno das camadas populares, procurando enca-

minhar este trabalho para um nfvel mais c r f t i c o , onde vale res-

saltar a conotacao dada ao planejamento e currfculo, a base que 

teremos que rever para mudarmos nos3a realidade na busca de no-

vos caminhos que p o s s i b i l i t e a um melhor rendimento do aluno da 

classe trabalhadora na escola, e para o seu engajamento no pro

j e t o de emancipacao dessa classe. 

Estamos certos que os estudos e produgoes executadas' 

por nds foram de grande validade para o nosso crescimento i n t e -

l e c t u a l e para melhorar a qualidade das concepgoes abordadas *j 

nesta proposta. • 

Salienta-se que tanto a educagao como o currfculo , 

precisam urgentemente de grandes reformas, pois o momento atual 

exige que as pessoas sejam educadas para atuarem ativamente na 

sociedade, de forma consciente, defendendo seus d i r e i t o s e cum-

prindo suas obrigagoes, e i s t o ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 todo um aprendizado que deve 

ser estimulado na escola, onde o aluno precisa aprender a se 

auto-avaliar, a ser responsavel, a ser l i v r e , a questioner e a 

decidir. Tel aprendizado sd acontecere se a escola se r e v e s t i r 1 

de uma nova mentalidede p e r t i c i p a t i v a , abrengendo toda a dinemi 

ca do Currfculo. 
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AKEXOS 



ANSXO 1 
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4.1- Programagao do Operative 

Terna: Planejamento Curricular. 

Obetivos: 

Geral: 

- Healizar cursos de aperfeigoamento 1 

com os supervisores de Sousa e Caja-

zeiras sobre planejamento e currfcu

l o . 

Especfficos: 

~ Promover seminaries com os supervi-' 

sores sobre concepcoes de cu r r f c u l o 1 

e planejamento, com vistas a forma- 1 

gao plena do educando. 

- Estudar currfculo e planejasusnto nu

ma visa© c r f t i c a . 

- Estudar a concepgao de planejamento, 

voltado para o conhecimento da r e a l i 

dads escolar, para que haja mudangas 

na sistematizagao do planejamento. 

- Elaborar uma proposta curricular pa

ra a escola* 



Conteu*do - Planejamento Curricular. 

- Origem, concepgao - elaboragao. 

Ketodologia 

. Contato com a turraa, 

. Dinamica de grupo, 

. Discussao sobre a proposta, 

. Pesquisa para aprofundamento tedrico, 

. Aula expositiva dialogada, 

. Palestra, 

. Sntrevista, 

• Seminaries, 

. Aula pra*tica para montagem de um currfcu

l o * 

CHOKCGRAMA DE ATIVIDADES 

DATA ATIVIDADES 

09/05/94 ~ Contato com a turma e din&miea de grupo. 

10/05/94 - Estudo d i r i g i d o sobre planejamento e cur

r i c u l a . 

11/05/94 - Estudar a origea do currfculo no B r a s i l . 

12/05/94 - Estudos sobre os conceitos de planejamen

to e currfculo* 

13/05/94 - Aula expositiva dialogada. 

16/05/94 - Entrevista com o Secretario da EducagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 0  

bre como se planeja um currfculo na escola 

17/05/94 - Fichamentos de l i v r o s sobre concepgao de 

currfculos. 

18/05/94 - Continuagao dos fichamentos dos l i v r o s . 

19/05/94 - Aula prdtica para montagem do piano. 

20/05/94 - Montagem do piano* 
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5_ AVALIAgjtO 

Esta avaliagao sera* f e i t a de maneira sistema'tica, a-

travels da observagao do interesse e participagao dos integran-

tes do curso, durante todo o processo de estudos e seminarios. 

0 que torna fundamentalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nes3e processo a v a l i a t i v o , e* 

o conjunto entre o que f o i proposto, o que f o i realizado e o 

I 

que, de f a t o , se aprendeu durante o decorrer do curso* 

Sssa avaliacao tambe*m sera* cooperativa, ou seja, en

voi vendo a participagao dos integrantes do curso, atravds de 

sua auto-avaliagao, de modo a permitir o acompanhamento do seu 

prdprio progresso, sendo constatado seus sucessos e suas d i f i -

culdades* 

Esse instrumento metodoldgico permitira' com mais pre 

cisao e clareza, avaliar os resultados obtidos. 

Dessa forma, a avaliagao concorrera como procedimen— 

to que ajudara' os participantes do curso a definirem com trans 

parencia o que realmente f o i aprendido* 
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Textos Seleclonados para o curso 

Universidade e estagio curricular para discussao . 

(Nilda Alves). Pag. 53 a 56. 

Uma abordagem de currfculo na perspectiva fenomeno 

Idgica. (Joel Martins). Pag.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 45 a 5 6 .  

Escola, Currfculo e ensino. 

(lima Passes) Pag. 77 a 9 4 .  

0 campo de currfculo no Erasi l - Origens e desenvol 

vimento i n i c i a l . 

(Antonio FlaviozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B. Moreira) Pag. 81-95. 

Educagao e Participagao Comunita>ia. 

(Paulo Freire) Pag. 65 a 78. 

A construgao de currfculo e a sua fragmentagao. 

(Joel Martins) Pag. 33-39. 

Planejamento como pra*.tica educativa. 

(Danilo Gandin). 



U N I V E R S I D A D E E ESTAGIO 

C U RRI C U L A R: SUBSIDIOS 

PARA DI S C U S S A O * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Maria de Lourdes de Albuquerque Fdvero** zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A universidade: fonte de producao de 

conhecimento, de tecnologia e de cultura 

Entre as instituicOes de ensino superior, deve-se 

distingulr a universidade como centro de produgSo de 

conhecimento novo, de ciencia, tecnologia e cultura, 

cuja disseminacao deve ser feita atravds de atividades 

de ensino e de extensao. Se a universidade 6 parte de 

uma realidade concreta, suas funcOes devem ser pen-

sadas e trabalhadas levando-se em conta as exigencias 

da sociedade, nascidas de suas prdprias transformacoes 

em urn mundo em constantes mutacoes e crises. Esta 

coloca?ao evidencia, de modo mais ou menos flagrante, 

o problema das relacoes entre universidade e sociedade. 

Percebe-se, tambem, que a universidade, como realidade 

hist6rico-socio-cultural, deve ser, por sua propria na-

tureza, o local de encontro de culturas diversas, de 

diferentes visCes de mundo. Os conflitos nela existentes 

deveriam situar-se no piano da busca de elementos 

novos e meihores para a instituijao, e nao naquele zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Versao revisia da comur.ic-acao apresen'.ada no Seminario de 

Available do Estagio Cv.rric;:lar. Jo3o P«:ioa, UF?b, maio de 1991. 

** Professora da Ftculdade de Educa;ao da L'nivenidade Federal 

do Rio de Janeiro. 
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dos interesses pessoais ou das atitudes de dominacao 

e imposijao. Toma-se evidente que essa forma de agir 

exigira melhor conhecimento e maior compreensao dos 

problemas, bem como clareza e intencionalidade, tanto 

em relacao a pr6pria universidade, quanto em relacao 

a sociedade. 0 que nao se justifica 6 tornar-se a 

universidade urn lugar de instrumentalizacao para a 

dominacao de pessoas, de classes e de concepcOes 

poli'fco-partidarias, quando ela podera constituir-se em 

urn lugar de fortalecimento das estruturas e de dinamicas 

corporativistas ou classistas. 

Tendo presente esses elementos, devemos lutar por 

uma concepcao de universidade como instituigao de-

dicada a promover o avango do saber e do saber fazer, 

ela deve ser o espaco da invengao, da descoberta, da 

teoria, de novos processos; deve ser o lugar da pesquisa, 

buscando novos conhecimentos, sem a preocupacSo 

obrigat6ria com sua aplicacao imediata: deve ser o 

lugar da inovacao, onde se persegue o emprego de 

tecnologias e de soIucOes; finalmente, deve ser o ambito 

da socializacao do saber, na medida em que divulga 

conhecimentos. 

Essa concepgao de universidade implica uma estreita 

relacao entre ensino, pesquisa e extensao nos mais 

variados campos. Eximi-la de tal papel 6 contribuir 

para a deterioracao da qualidade do ensino universitdrio 

no Pais. 

Se aceitarmos que a finalidade primeira da univer-

sidade e de suas unidades acadSmicas e a prcducao 

do conhecimento e de tecnologia, nao poderemos ig-

norar, tarnbSm, que pela lmportancia da ciencia e da 

tecnologia modemas, sobretudo num pais como o nosso, 

que deve buscar na universidade algumas bases para 

,'.JU desenvolvimento, ela n?.o pode descurar do seu 

cLijetivo de ministrar e produzir cultura. Nesse particular, 
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nos mostra Trigueiro Mendes: "0 escopo das univer-

sidades 6 promover cultura geral e, dentro desta, a 

cultura brasileira". So assim, diz ele, poderemos chegar 

a uma concepcao mais completa de universidade: "LV." 

instituigao de ensino e pesquisa, destinada a proziover, 

em alto nivel, a ciencia, a cultura e a tecnologia, a 

servigo do homem e do meio"1. 

Penetrando urn pouco mais fundo nessa concepgao 

de universidade, compreenderemos melhor, por urn 

lado, todo o universo como objeto do conhecimento 

e, por outro, todas as perspectivas do saber que o 

pluraUsmo das doutrinas representa. Assim, para ser 

universal na compreensao da "totalidade", a universi-

dade devera tornar-se universal pela reuniao de dife-

rentes perspectivas. Deve ser sobretudo pluralista, evi-

tando cair no facciosismo2. Nesse sentido, "a pesquisa, 

cientifica, a procura dos principios e mecanismos que 

conduzam a inovagao tecnol6gica os estudos literarios 

e as especulagOes filos6ficas, a investigagao em todos 

os dominios da ciencia e da cultura sao os objetivos 

primeiros, os postulados da Universidade no mundo 

contemporaneo. Todo o resto decorrera daf'3. 

Nesse aspecto, ainda, somos levados a compreender 

a universidade como uma instituigao que deve ser 

capaz de produzir urn estilo diferenciado de saber, de 

reflexao, e que podera concorrer para formar urn estilo 

de instituigao realmente universal e aberto de cultura, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Trigueiro Mendes, Durmeval.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Subsidies p-ara o Piano de 

Reforma da Universidade Federal da Bahia. 1966, p. 1. miraeogr. 

2. Subsidios para uma Reforma Universitdria no Brasil. F G V -

I E S A E , s. d. pp. IS e 7\, mlmeogr. 

3. Leite Lopej, Jose. ""Rsfiexoes sobr; a universidade." Educagao 

Brasileira, 7(15): 103-12, 2
:

 sem. 1955. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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podendo • ir a ser "uma das mais eficientes contrapar-

tidas t Cbliura .ecnocratica'"4. 

0 saber cue a universidade produz n5o pode ser 

visto coinc ilgo magico, algo dado, sem histdria. 

Trata-se de um saber produzido por sujeitos situados 

e datados his'.oricamente, na medida em que o desen-

volvimento de uma sociedade passa neccssariamente 

pela fonnagSo de homens. Dai ser a func3o formadora 

uma das finalidades da universidade e que engloba 

todas as outras. 

A universidade e a formacao de cidadaos 

Uma das formas de a universidade desenvolver bem 

o ensino e a pesquisazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 atravds da formacao de cidadaos 

aptos a exercerem funcOes especializadas em todas as 

areas do conhecimento. E essa formacao de cidadaos 

deve caracterizar-se como a preparag3o de homens 

pensantes, que buscam continuamente novos caminhos, 

e nao de maquinas que sempre repetem automaticamente 

os mesmos movimentos. Portanto a universidade, aldm 

de ser uma instancia de producao de conhecimento, 

de cultura e de tecnologia, 6 tambem a instituigao 

onde se devcm formar pessoas, cidadaos e profissionais. 

No caso de uma universidade piiblica, mais que habilitar 

estudantes para atuar como profissionais no mercado 

de trabalho, ela deve formd-los para influir sobre a 

realidade onde v5o atuar, numa perspectiva de mudanga, 

a partir de uma vis3o critica da realidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Trigueiro Mendes, i.'urmeval (org.).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Filosofia da Educacao 

Brasileira. Rio de Janeiro, CivUizacio Brasileira, 1983, p. 114. 
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I UMA ABORDAGEM DE CURRl'CULO NA 

PERSPECTIVA FENOMENOLOG1CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mais do que iniciar um estudo sobre Fenomenologia, 

considero irnportante proper que seja pensada a questao cur-

ricular na sua acepgao 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 instituigao. Estes, 

ao colocarem preocupacoes como para que escolas devem 

mandar suas criangas, dao imcio a discussoes que pretendem 

chegar a uma tomada de decisao. 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 crioncrs sejam, revelando uma rr.\ci:j;c.*.ao 

com o que podera vir a afetar o crescimento das criangas 

e com os passes a serem seguidos nesta trajetorK 

= Consideramos que educagao, de forma geral, reiere-se a 

este processo de crescimento, ao modo como estas crianjas 

poderao ser auxiliadas a crescer, nao podendo este termo 

confinar-se as suas significagoes mais limitadas. 

A escolaridade, vista apenas sob a odea institucional, se 

restringira a aspectos mais estreitos do que se censritui de 



forma mais ampla o processo de educacao. Passa a referir-se 

ao ensino planejado e deliberado que se a;:6ia num aparato 

burocrarico com o qual se reveste a escola er.quanto instituigao. 

Ao se pensar curriculo como algo a ser planejado, e 

preciso tcr em v :$ta que educacao e o resultado de se estar-

no-mundo com « outros e com as entidades e nesta situagao 

nao ha possibilidade de realizar-se um planejamento para o 

aqui e ; ci . . .a.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L prdprio cotidiano de sala de aula nao se 

restringe ?quilo que o professor ensina ou pensa. Ha na sala 

de aula, juntamente com o ensino do professor, operando no 

crescimento total dos alunos que ai estao, o mundo ao redor. 

Uma das responsabilidades dos adultos, enquanto educa-

dores que sao, pois atuam no processo de mudanca que se 

opera nas pessoas desde o nascimento ate a idade adulta, 

consiste em ver como este processo de mudanca se da e 

quando devem interferir para afetar tal crescimento. 

Ao falarmos em educacao, frequentemente o fazemos 

usando generalidades, sem nos determos nas particularidades 

que este processo envolve. E preciso ter sempre em mente 

que a educagao se da numa relagao dialetica, pois trata-se de 

uma relagao de cuidado ou zelo1 entre aquele que educa e o 

outro que deve ser educado, visando ao direcionamento da 

consciencia para algo que se lhe abre. Trata-se, pois, de uma 

relagao aberta em diregao a uma sintese que tambem nao se 

fecha em si, mas que permanece como um horizonte de 

possibilidades. 

A despeito das ideias vagas e imprecisas que temos sobre 

a maneira de se pensar educagao como crescimento, quando 

solicitados a fundamentar um pensar a educagao, comegamos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Zelar, cuidar, relacionar-se com, estes termos referem-se aqui a estrutura 

fundamental do ser-af, enquanto ccf..-:iruicao ontoldgica. Como cuidado, o 

termo alemao sorge aponta as reaiizacoes concretas do exercicio do Da-sein 

(ser-que-esta-ai). H E I D E G G E R , M . Being and Time. (Trad. Macquarry e 

E . Robinson). N . Y . , Harper and Row, p. 235. 

46 

a discernir que este termo se relaciona com aspectcs polfticos, 

morais, reUgiosos e filosoficos. Passamos a ver, ainda, a forma 

confusa como o termo educagao se relaciona com outras visoes 

da natureza humana, desenvolvimento pessoal e responsabilidade 

que os adultos tern no mundo e na comunidade once vivem. 

Ao pensarmos Curriculo, com base em termos correntes 

e prdprios a Ciencia Natural, tal como esta tern orientado a 

concepgao de homem, de mundo e de universo e, conseqiien-

temente, a de educagao, esta ideia de educar como crescimento 

podera ser interpretada da mesma forma como a que se aplica 

a uma arvore, quando dizemos que esta cresceu e atingiu o 

seu desenvolvimento completo. As pessoas fazem parte do 

mundo natural, da mesma forma que o fazem as aivores e os 

animais; assim sendo, poder-se-ia concluir erroneamente que 

a melhor forma para se estudar a questao da educagao seria 

aquela cujos instrumentais estao calcados numa metodologia 

fundamentada na Ciencia Natural. 

Ora, a Ciencia Natural e tanto uma taxionomia das especies 

e coisas que estao no mundo como e tambem explicativa, pois 

procura diferenciar as coisas, a partir de como estas se afetam 

mutuamente como causas eficientes de mudanga. 

Mesmo se considerarmos que as pessoas diferem das 

arvores, porque sao mais complexas, poder-se-ia pensar que a 

Ciencia Natural, evenfualmente, podera diferenciar todas as 

pessoas bem como buscar as causas que tomam tal pessoa 

como e. Tais explicagoes enquadram a educagao como resultado 

de causalidades e justificam afirmagoes equivocadas como a 

de que a crianga nao aprende porque advem de um ambiente 

culturalmente pobre. 

Neste enfoque, ao procurar entender educagao a partir da 

metodologia das Ciencias Naturais, precisaremos observar as 

mudangas que se operam nos varios aspectos do humano, 

desde a infancia ate a idade adulta, usando para isso instrumentos 

de medida, de avaliagao, testes e outros possiveis. , 
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Esta postura situando curriculo dentro da regiao da Ciencia 

Natural e a forma mais frequentemente encontrada. 

Um problem a com que se deftontara, naturalmente, o 

educador que procure explicar educagao tal como e leito na 

Ciencia Natural e que ccmpreender o individuo educado, ou 

em vias de. ser educado, en olve comprecnder a sua consciencia 

e as suas crengas. Estamos diante de um problema, porque a 

ciencia l ida somente com aqtilo que c publicamente observavel 

e a consciencia do liidividuo, nao sendo factual e observavel, 

fica fora da regiao ontoldgica da ciencia. A afirmagao de que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

consciencia nao e tao importante. exceto quando se mostra na 

expressao observavel como componamento. descarta a ideia 

de consciencia e pennanece como ideia de componamento, 

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

e uma afirmagao aceitavel. Todavia, mesmo o componamento 

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 termos de causa e efeito, 

as agoes de alguem que esta trabalhando em Matematica, 

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

quanto pensa a Matematica e encontra solugoes para os pro-

blemas? Como observar, ainda, um comportamento referente 

ao discurso matematico? 

Mesmo quando se conhega aquilo que uma pessoa sabe, 

ou acredita, e um erro fundamental pensar que podemos explicar 

seu conhecimento, suas crengas ou ideologias como sendo 

produzidas por causas eficientes, fora da consciencia. 

Suponhamos que uma crianga acredita que a circunferencia 

de qualquer cfrculo e aproximadamente 3.1416 vezes o seu 

diametro. Nao podemos dizer que, consequentemente, 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. Q-Jquer 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 insere-se em outras. Quando 

confiantemente atribuimos a uma crianga o conhecimento ou 

crenga sobre a razao do diametro da circunferencia, fazemos 

isso parcialmente, reconhecendo como esta razao insere-se entre 

outras certezas, tais ccmo desenho de circulos, mensuragao, 

razao, relagao e!c. Ao buscarmos a compreensao do que 

acontece com uma crianga, quando estamos analisando seja 

seus conhecimentos ou suas crengas, precisamos primeiro admitir 

a existencia de uma unidade de estrutura nesse saber, bem 

como uma unidade e ccntinuidade nas agoes que se acham 

nele fundamentadas. 

Compreender, pois, o desenvolvimento da consciencia de 

um individuo 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 

termos 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 

49 



da fenomenologia e, consequentemente, no tema em questao 

—• Fenomenologia e Curriculo. 



ESCOLA, C U R R I C U L O E ENSINO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lima Passos Alencastro Veiga ** zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jnirodugao " 

Aprcender a escola como objeto de estudo, captando as suas 

contradicoes. desvelando seus conflitos, sua organizagao 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-

ciio 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, tern hoje, seus 

pressupostos, predominantemente ligados a doutrina liberal. Sua preo-

cupagao basica e o cultivo individual, a fim de preparar o homem 

para o desempenho de papeis sociais. Facilitadora do processo de 

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

gualdades sociais, porque se propoe igualar individuos desiguais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Apresentado na 42.
a

 Reuniao Anual da Sociedade Brasileira para o Pro-

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

** Professora do Departamenlo de Principios e Organizacao da Pratica Peda-

gogica da Universidade Federal de Uberlandia ( M G ) , de 1981-1989. 

Professora do Departamento de Metodos e Tecnicas da Faculdade de E d u -

cacao da Universidade de Brasilia ( D F ) . 
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A escola, na visao progressista, parte do principio de que a 

educacao escolar e parte integrante da sociedade. Ela reflete as con-

tradigoes da estrutura social. Colabora na divulgagao de uma nova 

concepgao de mundo, trabalha cm prol das camadas mais pobres da 

populagao. Visa a preparagao do individuo para a vida sociopolitica 

e cultural. Seu ideal politico-pedagogico esta voltado para a eman-

cipagao do homem. 

A passagem de uma escola conservadora para uma escola de 

concepgao progressista tern sido dificil , pois sao iniimeros os obsta-

culos por veneer. 

As ideias aqui apresentadas constituem um ponto de partida para 

outros estudos mais aprofundados sobre a escola, o curriculo c o 

ensino. 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A jace conservadora da escola 

A escola conservadora 6 reprodutora da ideologia que respalda 

a sociedade capitalista, divorciada da realidade historico-social da 

qual e parte. A escola e vista como ilha, isolada do conjunto das de-

mais praticas sociais e reforgadora das desigualdades sociais. Essa 

maneira de compreender o papel da escola aponta necessariamente 

para a conservagao das instituigoes escolares que nao tern conseguido 

ensinar o aluno de maneira consistente. Exercem a fungao de meras 

transmissoras de conhecimentos abstratos. autonomos, como se esti-

vessem existindo independentes da realidade socio-economica e politica. 

difundindo. assim, crengas, ideias e valores coerentes com a ordem 

social vigentc. Portanto, uma escola que nada tern que ver com os 

problemas vividos polo aluno. 

A escola conservadora estd ligada a uma organizagao e dentro 

dela o que determina o que sera realizado e como sera realizado nao 

e o educador mas outros orgaos da hicraiquia d i-tnir.istragao edu 

cacional. E isso ocorre exatamente porque a u.g inizagao escolar e 

racionalizada e e tambem parte da logica do cap A organizagao 

escolar cstruturada sobre a 

logica do controle de uma minoria sobre uma maioria e geradora 

de conflitos cm que professores se opdem a supervisors, direto-

res, secretaries, conselhos. ministerios. enfim. assisle-sc a iuta de 

todos entre si (Santos. 1986, p. 410). 

Nessa perspective, quando se analisa a pratica pedag.'jgica de 

uma escola, e possivel perceber que "quanto mais rack ndizada for 
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a organizagao escolar, mais o professor perdera o controle de seu 

proprio trabalho e mais se transformara em um simples executor" 

(Santos, 1986, p. 410). 

Para a concretizacao dessa logica, a escola utiliza-se de alguns 

instrumentos que propiciam a dicotomia entre o pensar e o fazer, ou 

seja, entre a concepcao e a execugao. O curriculo e o ensino sao ins-

trumentos da pratica pedagogica e, no interior da escola que visa 

preponderantemente a reprodugao e a conservagao, fundamentam-se 

na logica do controle tecnico visando a racionalidade. a eficacia e. 

conseqiientemente, a produtividade. O que tern ocorrido frequcnte-

mente e uma visao tambem conservadora e ingenua de curriculo c 

ensino que nao tern levado em conta as seguintes questoes: 

a) o que e curriculo e ensino na nossa escola inserida numa 

sociedade capitalista? A falta de reflexao sobre esse aspecto 

tern feito com que o curriculo e o ensino sejam trabalhados 

d^ maneira abstrata e divorciados da realidade socio-econo-

mica e politica; 

b) 0 pensar c o fazer curriculo e ensino devem ser tratados a 

partir da especificidade da escola e sua organizagao bem como 

da historia de seus sujeitcs. ou seja, alunos e educadores. Pla-

nejar curriculo c uma atividade da competencia da escola e 

principalmente quando ela esta trabalhando em sua especi-

ficidade, isto e, na fungao primordial que ela desenvolve. que 

e a de ensinar; 

c) nao tern sido levada ern conta. ainda, a preocupagao que o 

conhecimento deve ser produzido, e que c sujeito do conhe-

cimento deve ser aquele que tern de conhecer. 

Na verdade. o fato de nao se considerar nenhuma dessas questoes 

tern feito com que no interior da escola ocorra uma pratica pedago-

gica acrftica, nao-criativa e, portanto, mecanizad:;. Isso tudo e rea-

lizado em nome de uma concepgao de que curriculo sao todas as ati-

vidades que acontecem na escola e que o ensino e um processo de 

transmitir o conhecimento ja elaborado. 

Diante desse quadro, cabe ao educador. detentor do conheci-

mento elaborado. apenas o papel de transmissor. Os conhecimentos 

transmitidos sao concepcSes abstratas, autonomas. independentes da 

realidade socio-economica e politica, tidos como conhecimento univer-

sal. O ensino das diferentes disciplinas resume-se cm dar o programa, 
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em cumprir as determinagocs provenientes de orgaos tais como secre-

tarias da Educagao, delegacias 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 tern deixado de cumprir esse papel, para 

assumir uma tarefa repetitiva, automatizada, propiciando o fortaleci-

mento de relagoes 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 redugao horizontal e vertical do conteudo das diferentes discipli-

nes: Lingua Portuguesa e Matematica, enquanto Historia, Geogra-

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

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

gao a articulagao vertical, a selegao de conteudos 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 acrftica, investindo seu esforgo na distribuigao, trans-

missao, avaliacao e legitimagao de tal saber. As decisoes curricularcs 

direcionarn-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 selegao e or-

ganizagao de conteudos, a selegao de procedimentos e instruments 

de avaliacao a partir de criterios previamente detcrminados etc, dei-

xando de lado questoes politico-pedagdgicas que procuram ressaltar 

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

2. A (ace progressista da escola 

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

contestagao. Nesse sentido, as instituigoes escolares, a servigo dos 

interesses populares, 

buscando tornar de fato de todos aquilo que a ideologia liberal 

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

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

velha formacao ate agora dominantc (Saviani, 1985, p. 33). 

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 e regionais, independente de sua con-

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

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

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

efetivo, os instrumentos que lhes permitam conquistar melhores con-

digoes de participagao cultural e politica e reivindicagao 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 nortear o 

ensino democratico, publico e gratuito: 

• ig'aaldade de condigoes para acesso e permanencia na escola; 

• qualidade que nao pode ser privilegio de minorias economicas 

e sociais; 

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

e o saber. Assim, 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 pedagogicos, seja respeitado. Isso evita 

incidirem sobre o ensino e a produgao do saber imposigoes 

de ordem filosofica, ideologica, religiosa e politica; 

9 gestao democratica e exercida pelos interessados, o que im-

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

tizagao envo've a definigao de criterios transparentes de con-

trole democratico da produgao e divulgagao do material dida-

tico, o controle democratico da arrecadagao 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; 

9 valorizagao do magisterio que procura garantir uma serie de 

reivindicagoes dos educadores. 

A importancia desses principios esta em garantir sua operacio-

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



na legislagao, na proposta, no curriculo, e outra e estar ocorrendo 

na dinamica interna da escola, no real, no concrete 

Nesse sentido, e claro que sem organizagao popular, sem mobi-

lizagao das categorias interessadas, sem a conscientizagao dos educa-

dores e sem uma revisao da atual organizagao do processo de traba-

lho pedagogico realmente vamos ficar presos a proposta da escola 

conservadora e sendo manipulados por ela. 

Em ultima analise, diriamos: se se pretende uma escola progres-

sista e democratica, ha necessidade de romper com a atual organiza-

gao do processo de trabalho pedagogico. Como Santos (1986, p. 411) 

coloca: 

Ha de se gestar uma nova organizagao onde aqueles principios 

de solidariedade, participagao coletiva sejam os fundamentos 

basicos desta organizagao, pois, so assim, os seus agentes sociais 

— professores e alunos — no proprio processo de trabalho se 

educarao e se qualificarao. 

Para gestar essa nova organizagao, e imprescindivel que os edu-

cadores compreendam tambem com profundidade os problemas pos-

tos pela pratica pedagogica. A nova organizagao visa a romper com 

a separagao entre concepgao e execugao, entre pensar e fazer, entre 

teoria e pratica. Busca resgatar o controle do processo e do produto 

do trabalho pelos educadores. 

Para inversao da logica do processo de trabalho a escola utili-

za-se do curriculo e do ensino como alguns dos instrumentos para 

romper a organizagao estruturada sobre os principios do controle 

tecnico de uma minoria que pensa e uma maioria que execute. 

2 .1 O que significa planejar curriculo 

Neste trabalho, curriculo e concebido. de uma pers?ecr«va mais 

abrangente, como o conjunto das atividades da escola que (detain, 

direta e indiretamente, o processo de transmissao-i.ivir.ii'.acao e pro-

dugao do conhecimento. Nessa perspective,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i posst ei afirmar que 

o curriculo e um instrumento de confronto de saberes: o saber riste-

matizado, indispensavel a compreensao critica da realidade, c o saber 

de classe, que o aluno represer.ta e que e o resultado des formas de 

sobrevivencia que as camadas populares criam. Valoriza o saber de 

classe e o coloca como ponto de partida para o trabalho educative 

Por essa razao o planejamento de curriculo esta lisado direta-

mente ao papel que a escola deve assumir perante os alu-.u.* Os edu-

8? 

cadores, os funcionarios, os pais e a sociedade em seu todo. Esse papel 

implica assumir compromissos sociais e polfticos, lidar principalmente 

com questoes relacionadas com o processo de transmissao-assimilagao 

e produgao do conhecimento. Entao, planejar curriculo implica tomar 

decisoes cducacionais, implica compreender as concepgoes curricula-

res existentes que envolvem uma visao de sociedade, de educagao e 

do homem que se pretende formar. 

Assim entendido, o planejamento curricular tera de se funda-

mentar numa concepgao de educagao que: 

• pressupoe que o aluno seja sujeito de seu processo de apren-

dizagem; 

• privilegia principalmente o saber que deve ser produzido, 

sem relegar a segundo piano o saber que o aluno ja possui; 

» as atividades de curriculo e e ..ino nao sao separadas da 

totalidade social e visam a transformagao critica e criativa 

do ccntexto escolar, e mais especificamente de sua forma de 

se organizar; 

• essa transformagao ocorre atraves do acirramento das contra-

digoes e da elaboragao de propostas de agao, tendo em visia 

a superagao das questoes apresentadas pela pratica pedago-

gica. 

Essa e a posigao que busco seguir para determinar caminhos mais 

viaveis do planejamento curricular. A analise que apresento e fruto de 

reflexoes c estudos realizados com as alunas':' do curso de Pedagogia 

da Universidade Federal de Uberlandia (MG) , na Pre-Escola Munici-

pal Santa Monica. 

Ao buscar uma sintese do que se esta apresentando neste tra-

balho, tento explicitar os pontos fundamentals da alternative que estou 

propondo. 

Para visualizacao dos atos do planejamento curricular, e para 

facilitar a compreensao do relacionamento existente entre eles, apre-

sento, a figura a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Estelina Augustinha Alves, Denise Galante Coimbra, Christianne Cunha Men-

lies Oliveira, Rosanrela Borges Cunha, Marilene Alves do Amaral , Rosan-

gela do Nascirnento Oliveira, Marisa Fonscca Biazi Silva. 



CurriculozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 visto como ato que so se realiza na coletividade. Pla-

nejar curriculo 6, portanto, um ato coletivo que se origina de uma 

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

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

O ato de elaborar o piano curricular contem as decisoes 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 tern como objetivo a efetiva-

gao do confronto entre o proposto e o realizado. 0 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 fundamentals 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 agio educativa (educadores e alunos). E preciso 

tambem descrever a pratica pedagogica vivida e experimen-

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

gao da realidade. E 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 pedag6gica possa ser discutida e explicada, 

a partir de um referencial 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 principais questoes 

apresentarjas pela pratica pedag6gica. A problematizagao vai 

indicar quais questoes precisam ser resolvidas no ambito da 

escola; 

• o ato de situar envolve a explicagao e a compreensao da rea-

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



da descrigao empirica, procurando ir ate as raizes das questoes 

levantadas, 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 

contradicoes. £ 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 

pedagogica. E 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 explicagao e a com-

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

prioritario para que a escola possa, posteriormente, propor 

alternativas de superagao ou minimizagao de suas dificulda-

des. Compete aos educadores sistematizar a propria pratica 

pedag6gica, de modo que estabelecam propostas de mudancas 

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 di:o da ejaboragao 

do piano curricular contendo a propose de mudanca mais ccerente 

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

cesso coletivo e intensamente participado e decidido por todas as 

pessoas err cV !•:'.».••. corn o processo educativo. 

Tome:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C< isots curriculares significa assumir determinadas opgoes, 

significa bus : caminhos de r-.tuacao e, essencialmente, tomar deci-

soes de valor com relagao a pressupostos basicos que consideram: 

• a educacao como inserida no contexto das relagoes sociais e 

a escola como instituigao social, parte integrante e insepara-

vel dos demais fenomenos que compoem a totalidade social; 

• o curriculo nao como uma atividf.de neutra mas como um ato 

politico a: mteresse emajicipador. Curriculo como um elemen-
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to-chave na apropriagao-producao 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 historica, 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 ampliagao de horizonte; 

• 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 basicas do curriculo abrangem questoes referentes ao 

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

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

objetivos politico-pedagogicos. £ impossivel planejar curriculo sem 

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

cionam a seqiienciagao das disciplinas 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 dr. ela-

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

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

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

balho de derivar. 

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

politico e pedagdgico. O planejamento de curriculo, assentado nos 

pressupostos de uma pedagogia critica, tern um compromisso com a 

transformagao social. Nesse sentido ha um alvo por ser atingido pela 

escola: a sccia'izagao do saber, das ciencias, das letras, das artes, da 

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

socio-economico-politica e cultural, para que.sc torne 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 cnfatizados em determinados momentos. 

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

mais fundamentals diz respeito a selegao e organizagao dos conteudos 

curriculares. Tomar 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 trabalhauos 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, 1983, p. 15) 

Nao existindo conhecimento desinteressado, a neutralidade tor-

na-se impossivel. 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 dimensoes tecnica e politica do conteudo 

curricular em fungao dos objetivos proclamados. Exige-se, necessaria-

mente, um comprornetimento politico com a construgao de uma nova 

escola voltada parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t transformagao social. 

As dimensoe: vicn'.ci. e politica do conteudo curricular devem 

ser compreendid..s .. ti:.baihadas de forma articulada, pois "esta mutua 

implicagao nao se da i.utomatica e espontaneamente. £ necessario que 

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

A terceira caracteristica consiste na busca do carater significativo 

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

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

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

rentes disciplinas que irtegram o curriculo com os determinantes so-

ciais. Supoe a selegao e a organizagao de um conteudo vinculado a 

realidade social, relacionando a prdtica 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 perspectiva, 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 explicagao do pro-

fessor. Dessas consideragoes resulta claro que os conteudos curricula-

res significativos, criticos e relevantes 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 pressupSe 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 realizagao da passa-

eem da sincrise a st'ntese, momento da "expressao elaborada da nova 

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

1933, p. 75). 

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

mais, estaticos e abstratos para o eixo da elaboragao — 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 desenvolva a criticidade 



atraves da explicitagao das contradicoes que permeiam o processo 

ensino-aprendizagem e da explicagao e compreensao das questoes que 

precisam ser resolvidas e quais conhecimentos sao necessarios para 

resolve-las; e, em terceiro, a criatividade manifestada pelos educan-

dos atraves da "capacidade de expressarem uma compreensao da 

pratica em termos tao elaborados quanto era pcssi'vel ao professor" 

(Saviani, 1983, p. 75). £ a fase da expressao elaborada, considerada 

o ponto culminante do processo educative 

E uma metodologia que procura evitar o ensino teorico, livresco, 

estatico e distanciado da realidade e que se reduz a mera transmissao 

de conhecimentos. Para o exito do processo ensino-aprendizagem, ha 

necessidade de se trabalhar com os problemas postos pela pratica 

social e que podem ser relacionados com os conteudos curriculares. 

A metodologia proposta e calcada no dialogo, considerado "uma 

forma de criacao, desde que o mesmo fornece o meio e da significado 

as multiples vozes que constroem os 'textos' constitutivos da vida 

diaria, social e moral" (Gitoux, 1987, p. 81) 

Nada tern de espontaneista. O papel do professorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 insubstituivel 

na direcao do processo de transmissao-assimilagao-elaboragao do co-

nhecimento, uma vez que o espontaneismo abandona o aluno a seus 

interesses. A autoridade do professor viria contribuir para ajudar o 

aluno em seu processo de aquisigao do conhecimento, exigindo dele 

esforgo e disciplina. 

Essa abordagem metodoldgica nao significa a adocao de uma 

nova te'enica de ensino mas implica uma nova postura por parte dos 

educadores. Ela estabelece uma responsabilidade coletiva para que 

os educadores compreendidos pelas varias categorias profissionais. 

pais e alunos, poss;ir,i tortvai conhecim-m-o dos. 1 invites c das pessibi-

lidndss dos seus educandos. A metodologia que se faz coletiva e soli-

dariamente € diferen-e dacuela que 6 determinada a priori, de cima 

para baixo, a respeito de como devem ser realizadas as atividades de 

sala de aula. 

A metodologia fundr.da nos pressupostos de uma pedagogia cri-

tic?, busca a percepcao coletiva das contradicoes e das determinacSes 

sociais, necessanas a efetivacao de uma pratica pedagogica reflexiva, 

critica e criadora. Nesse ser.riclo, tanto os educadores quanto os alunos 

deixam de ser sujeitos passives oara se transformarem em sujeitos ati-

vos capazes de propor agoes ooerentes que propiciem a superagao das 

dificuldades detectadas. Isso permite desmistificar tanto a visao dico-

tomizada de metodologia que separa os que pensam dos que executam 

as atividades pedagogicas quanto a visao que concebe o metodo e a 

tecnica como sinonimos e tratados como instruments neutros, capa-

zes de resolver por si mesmos os problemas que ocorrem na sala 

de aula. 

Uma outra decisao basica do curriculo e a que se refere a ava-

liagao da aprendizagem. Em uma proposta de educagao transforma-

dora e de curriculo com um enfoque critico, so se pode falar em um 

processo de avaliagao que seja compativel com essa concepgao de 

educagao e de curriculo. O proprio conceito de avaliagao tern de ser 

reconsiderado, uma vez que a metodologia assumiu uma postura de 

que ensinar nao e apenas um ato de transmitir conhecimento mas 

um processo de capacitar os alunos numa perspective tedrieo-pratica 

para resolverem problemas detectados na pratica social. 

Ja nao se pode transformar a avaliagao em qualificagao de con-

teudos assimilados nem em instrumento controlador e autoritario. Ao 

contrario, parece haver mais significado em considerar a avaliagao 

como 

"dimensao intrinseca do ato de conhecer e portanto fundamental-

mente compromissada com o diagnostico do avango do conhe-

cimento quer na perspectiva de sistematizagao, quer na produ-

gao do novo conhecimento de modo a se constituir em estfmulo 

para o avango da produgao do conhecimento". (Saul, 1985, p. 129) 

Desse prisma, a avaliagao esta mais voltada para o diagnostico 

da situagao do aluno e mais preocupada em superar os aspectos cuan-

titativos para se tornar instrumento auxiliar do professor e do aluno 

na analise do desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Al-

guns pressupostos sao basicos e podem servir de referencial para se 

refletir sobre avaliagao. 

Em primeiro lugar, ela deve ser pensada em fungao da totalidade 

do processo ensino-aprendizagem e voltada para o julgamento quali-

tative da agao. 

Em segundo lugar, busca uma postura critica e mais voltada 

para a fungao diagr.6stica, que procura verificar se os alunos estao 

ultrapassando o senso comum (desorganizagao dos conteudos) para 

a consciencia critics (sistematizagao dos conteudos). 
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Em terceiro lugar, a avaliacao 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 mostrar as suas dificuldades e defasagens 

e tentar supera-las, ao inves de safrem 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 sernestre. Em conseqiiencia, a avaliacao so-

frera uma mudanga qualitativa, pois os educadores deixarao de ser 

os tinicos responsaveis pela eficacia do processo ensino-aprendizagem 

(ao lado dos conteudos e da metodologia). 

As decisSes basicas de execugao dizem respeito a proposigao 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 objetivo. Em 

fungao do alcance dos objetivos propostos conjuntamente e especifi-

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

as condigoes concretes e as posstbilidades de a escola atingi-los. \ 

forma dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2lcanga-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 racionalizam a utilizacao de meios para a obtengao dos objetivos. 

As orientagoes para o desenvolvimento do piano curricula" devem 

ser simples e objetivas. As decisoes necessarias ao desenvolvimento 

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

organizagao de turmas e turnos, necessaria flexibilidade na prepara-

gao do cslendario e horarios escolares, na observancia das normas 

contidas no regimento escolar, que expressam os compromissos assu-

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

atividades da equipe tecnico-pedagogica, as relativas aos servigos 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 funcionarios da escola, envolvendo a 

participagao em cursos de licenciatura, de pds-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 condigSes para que a escola como instituigao piiblica esteja devi-

damente aparelhada para cumprir com efetividade sua fungao. Como 

Arroyo (1986, p. 41) coloca: "uma escola possivel para ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA poYo tern 

que comegar por criar condigoes 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 decisSes 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 decisoes 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 as causas da existencia de pro-

blemas bem como suas relagoes, suas mudangas e se esforga por pro-

por agoes alternativas (criagiio coletiva). A partir desses pressupostos, 

Saul (1988, p. 61) apresenta dois objetivos basicos de avaliagao 

que podem ser aplicados ao curriculo: 

— "iluminar o caminho da transformagao' . - IV . ' .G em vista o 

autoconhecimento critico do concreto. fa\ leeendo a defini-

gao de alternativas para a revisao ou reiormulagao do piano 

curricular: 

— "beneficiar f;s audtencias no sentido de toinii-las autodcter-

minadas", ou seja, imprimir uma diregao as agoes dos edu-

cadores, em conformidade com os valores que elegem e com 

os quais se comprometern. 

O processo de avaliagao cnvolve tres momentos: a d-scricao da 



posicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '. o'tcri stivas de ag;lo. momento de crincao coletiva que 

correspor.de :.o ato de elaborar e executar o piano curricular. Esses 

ties mementos nortearao a escolha dos procedimcnros tais como: en-

trevistas, cfcscrvacSo participante. analise documental, discussoes em 

grupo etc. Os dados quantitativos nao sao deixados de lado. sabendo-

?c, entretanto. que nesse tipo de en toque a analise e eminentemente 

qualitativa. 

A a\a:!.'•,;•':. r ssa perspectiva chama a atcncfio para se pensar 

c curriculo e o .•,i.«ino dentro do contcxto social mais i mplo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A guise de cor.ciiiTGO 

Como afirmei na introdugao, o objetivo deste texto era enfatizar 

a discussao vm torno da escola. do curriculo e do ensino. 

Uma das conclusoes, e bem clara, a que cheguci e que. de modo 

geral, e necessario continuar na tentaliva de estudar a escola, o curri-

culo e o ensino, procurando considerar os pressupostos da proposta 

progressista e critica. 

As consideracoes aqui feitas nao tern a pretensao de ser defini-

tives ou unicas. Ao contrario, elas despontam como um ponto de 

partida para se discutir a questao do curriculo e do ensino que se 

concretizam na escola. 
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Capitulo 3 

O C A M P O D O 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

Introducao 

Usaremos o enfoque alternative) apresentado no primei-

ro capitulo para examinar dois periodos do campo do cur-

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

b) sua introducao na universidade brasileira e seu desenvol-

vimento subseqiiente. 

Nao pretendemos oferecer um estudo linear da evolu-

cao do campo. Nosso proposito 6 entender como a interacao 

do contexto internacional, dos contextos s6cio-econ6mico e 

politico brasileiros, e das infra-estruturas do 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 transformacoes economicas, sociais, cul-

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

A literatura pedagogica da epoca refletia as ideias propostas 



rias elaboraclas por diversos autores europeus. Com base em 

tais ideias, os pioneiros da Escola Nova buscaram superar 

as limitacoes da antiga tradicao pedagogica jesuitica e da 

tradicao enciclopedica, que teve origem com a influencia 

francesa na educagao brasileira,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e esforcaram-se por tornar 

o quase inexistente sistema educacional consistente com o 

novo contexto. 

Procuraremos mostrar que as primeiras infra-estruturas 

do campo do curriculo corresponderam, inicialmsnte, as re-

formas educacionais promovidas pelos pioneiros nos estados 

e, a seguir, a base institucional do atual lnstituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais ( I N E P ) e do Programa 

de Assistencia Brasileiro-Americana a Educacao Elementar 

( P A B A E E ) . A tradicao epistemologica que fundamentou 

tanto as reformas como o enfoque curricular desenvolvido 

no INEP fo i basicamente composta pelas ideias progressi-

vistas derivadas do pensamento de Dewey e Kilpatrick. Tais 

ideias foram bastante influentes no cenario educacional bra-

sileiro ate o inicio da decada de sessenta (Saviani, 1983b). 

No P A B A E E , porem, adotou-se uma postura mais marcada-

mente tecnicista no trato de temas curriculares. 

Defenderenos a tese de que a ambiguidade que permeou 

as esferas economica, politica e ideologica do primeiro pe-

riodo que anaiisaremos tambem caracterizou o movimento 

da £sco!a Nova. pioneiros, erabora acentuadamente 

preocupadcs com os aspectos tecnicos da construcao "cien-

tifica" de ambientes instrucionais, voltavam-se. ao mesmo 

tempo, para questoes sociais, como podemos observar em 

algumas das reformas por eles elaboradas (Nagle, 1974). 

Alem disso, ccni'orme ja foi exaustivamente mostrado (cf., 

por exemplo, Cury, 1978; Paiva, 1973; Warde, 1982), os 

pioneiros nao formaram um grupo homogeneo: suas tenden-

cias variararn desde uma postura liberal conservadora a uma 

posigao mais radical. Tentaremos mostrar que as sementes 

tanto das orientagoes criticas do inicio dos anos sessenta, que 

utilizaram alguns dos elementos e principios da metodologia 

da Escola Nova nas propostas de instrugao das massas, como 

do tecnicismo dos anos setenta, estavam implicitas no corpo 

teorico adotado e desenvolvido pelos pioneiros. 

Com o golpe militar de 1964 todo o panorama politico, 

economico, ideologico e educacional do pais sofreu substan-

ciais transformagoes. Diversos acordos foram assinados com 

os Estados Unidos visando a modernizagao e racionalizagao 

do pais. As discussoes sobre curriculo espalharam-se e a dis-

ciplina curriculos e programas foi introduzida em nossos 

cursos superiores. A base institucional do campo aumentou 

consideravelmente. A tendencia tecnicista passou a prevale-

cer, em sintonia com o discurso de eficiencia e modernizagao 

adotado pelos militares, e diluiu nao so a enfase as necessi-

dades individuals da tendencia progressivista, mas tambem as 

intengoes emancipatorias das orientagoes criticas, incompa-

tiveis com a doutrina da seguranga nacional que passou a 

orientar as decisoes governamentais. A preocupagao princi-

pal passou a ser a eficiencia do processo pedagogico, indis-

penstivel ao treinamento adequado do capital humano do pais. 

O "emprestimo" de modelos curriculares anvericanos 

que estivessem em harmonia com as intengoes ncima men-

cionadas nao causa surpresas. No entanto, como vinficanios 

no segundo capitulo, as teorias amsricanas inicia-a-iJite mais 

influentes nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B ITS ; ! consistiram cm combinago.-> ce ideias 

tecnicistas e progressivistas. Alem disso, tais teorias interagt-

ram com o micleo epistemol6gico, tambem progressivista, das 

tradigoes curriculares que exisdam no pais. Essa interacao 

e seu desenvolvimento ate o final dos anos setenta sera dis-

cutida a luz do enfoque triangular proposto no primeiro 

capitulo. Mostraremos que, assim como o campo emergent 



foi uma mistura freqiientemente inconsistente de ideias pro-

gressivistas e tecnicistas, derivadas principalmente da ten-

dencia progressivista americana, a disciplina curriculos e 

programas, introduzida na universidade brasileira nos anos 

setenta, tambem consistiu, basicamente, de ideias progressi-

vistas e tecnicistas combinadas segundo as novas circunstan-

cias do pais. 

A . As origens do campo do curriculo no Brasil 

Buscaremos, nesta secao, localizar as sementes do campo 

do curriculo em algumas das reformas efetuadas pelos pio-

neiros. Concentrar-nos-emos, devido a seu carater inovador, 

nas reformas ocorridas na decada de vinte na Bahia, em 

Minas Gerais e no Distrito Federal, nas quais sugestoes re-

ferentes a organizagao de curriculos e programas podem ser 

encontradas. Tais sugestoes constiiuiram, em nosso pais, o 

primeiro esforgo de sistematizagao do processo curricular. 

Discutiremos tambem, para maior compreensao do en-

foque curricular dos pioneiros, os principios teoricos de cur-

riculo propostos por Anisio Teixeira. 

Procuraremos ainda focalizar as instituigoes que for-

maram a primeira base institucional do campo, o INEP e o 

P A B A E E , e que desenvolveram pesquisas, organizaram 

cursos e patrocinaram a publicagao de livros-texto sobre cur-

riculo. 

Relacionaremos a emergencia do campo ao contexto 

mais amplo e tentaremos mostrar que o discurso curricular 

emergente era predominantemente baseado nos principios da 

tendencia progressivista e em um interesse em compreensao, 

apesar da influencia de elementos tecnicistas, particularmente 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A contribuigao dos pioneiros para a emergencia do 

campo do curriculo no Brasil 

Quando os pioneiros comegaram a organizar reformas 

nos sistemas educacionais de alguns estados brasileiros, nao 

se havia difundido, no Brasil, uma proposta sistematica de 

abordagem de questoes curriculares. Existiam, no entanto, 

tradigoes curriculares fundamentadas em uma base filosofica 

hibrida que combinava os principios do positivismo de 

Herbart, de Pestalozzi e dos jesuitas. N o que se refere a edu-

cagao elementar, acreditava-se que todas as ciencias e todas 

as artes pudessem ser ensinadas desde que o metodo apro-

priado fosse utilizado (Moreira, 1955, 1960). Quanto a 

educagao secundaria, seu ensino apresentava-se com uma fei-

gao dominantemente literaria e seus curriculos eram enciclo-

pedicos. Algumas poucas escolas profissionalizantes haviam, 

no entanto, sido criadas (Ribeiro, 1979) . Todos estes pontos 

sao bem sumarizados por Figueiredo (1981) , em seu estudo 

sobre tendencias curriculares no Brasil que, segundo ele, 

podem ser caracterizadas por: a) enfase em disciplinas lite-

rarias e academicas; b) enciclopedismo; e c) divisao entre 

trabalho manual e intelectual. 

O carater elitista do ensino e do curriculo e questionado 

apos a Primeira Guerra, quando uma incipie.nte industria e 

organizada, mais provocada por mudangas nas relagoes do 

Bras'! com os paises industrializados que propriamente pela 

guerra ( lanni , 1970). Comega-se a achar necessario alfabe-

tizar os trabalhadores, entao mais especializados, que, gra-

dualmente, comegam tambem a exigir a expansao do sistema 

educacional. Alem disso, como os analfabetos nao podiam 

votar, a burguesia industrial emergente v iu na alfabetizagao 

das ma-s?s um instrumento para mudar o poder politico e 



horrorizaram-se ao saber que 8 5 % da populagao brasileira 

era composta por analfabetos. Isso explicava, pensaram elas, 

a enorme pobreza do pais. Como conseqiiencia 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 tern 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, 

socialistaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e comunjstas; b ) a repressao governamental e a 

reacao de setores conservadores contra ideias l isubversivas"; 

c ) a emergencia de uma ideologia nacionalista que pregava 

a exacerbagao de um espirito patriotico; d) a organizagao de 

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

dernismo. E m meio a tal agitagao, os esforgos 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. 

£ ni t ido o carater caotico e contraditorio da decada, 

caracterizada por tentativas de mudanca da estrutura de 

poder, redefinicuo das fungoes do Estado, estabelecimento 

dos rumos a serem seguidos no processo de industrializagao 

e reorganizagao da educagao. 

Quanto ao contexto internacional, logo apos a guerra 

a Gra-Bretanha teve sua posigao no mercado internacional 

ameagada pelos Estados Unidos. A influencia amcricana na 

America La t ina aumentou, tanto na esfera economica como 

na cultural. As teorias pedagogicas progressivistas formula-
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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: 

A relagao 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 instrumentacao institucional 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 humar.a. Ao estabelecer a doutrina do nao-

constrangimento nas diversas esferas da vida social — po-

litica, economica, social e cultural — a doutrina liberal 

firmou, ao mesmo tempo, o princfpio 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-

tou, ortodoxamente. o liberalismo no setor da escolarizagao 

(1974, pp. 241-242). 

Reformas educacionais foram promovidas em alguns 

c t ; { ' c \ Em 1920. Antdnio de Sampaio Doria tentou erra-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c'icu o analfabetismo de Sao Paulo buscando tornar obri-

gi i lies, para todos, dois anos de escolarizagao de nivel pri-

rniuio. A enfase era nitidamente na expansao quantitativa da 

rede de ensino primario. Ta l enfase modificar-se-ia, em breve, 

sob a infiuencia das ideias progressivistas que se constituiram 

na base teorica dos pioneiros da Escola Nova. 

Essas novas ideias pcrmearam as reformas por eles 

orgavzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -..An. Sem 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 publica 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 concepcao 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. Curr iculo foi mesmo entendido como "o in-

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

por Moreira , 1955, p. 120) , o que evidencia a inter.cao 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 individuais como de necessidades sociais. 

Segundo More i ra ( 1955 ) , a reforma elaborada por 

Teixeira na Bahia representou o primeiro esforco para in-

troduzir algumas das inovacoes 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 utilizacao 

de principios definidos de elaboracao 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-

trucao 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 respeitados e desen-

volvidos. Os principios do progressivismo evidenciavam :se 

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

bientes instrucionais democraticos, processo ativo de ensino 

e aprendizagem, cooperagao entre professor e aluno, conexao 

entre o conteudo 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 sugeria que professores espe-



cialistas se preocupassem, na construgao de programas, nao 

com a quantidade, mas sim com a qualidade do conhecimen-

to a ser aprendido. A reforma tambem recomendava a ut i l i -

zacao do metodo de "centro de interesses" de Decroly, parti-

cularmente em disciplinas como nogao de coisas, higiene, 

instrugao civica e educagao moral e civica. Realgava ainda 

a necessidade de atividades tais como visitas, excursoes, or-

ganizagao de museus e clubes escolares, bibliotecas etc (Pei-

xoto, 1983) . 

Os programas eram organizados pela Inspetoria Geral 

de Instrugao e sua aprovagao dependia de parecer favoravel 

do Conselho Superior de Instrugao e de ato formal da pre-

sidencia do Estado. Os programas consistiam em comple-

mento do regulamento do ensino primario e apresentavam 

recomendagSes detalhadas sobre os conteudos de cada disci-

plina, estrategias e metodos a serem usados, bibliografia 

para o professor e para o aluno, formas de avaliagao etc. 

Tais recomendagSes foram organizadas segundo principios 

que, embora especificos para cada disciplina, podem ser con-

siderados principios de construgao curricular, na medida em 

que envolviam sugestoes sobre a organizagao escolar e ativi-

dades extraclasse. Os programas nao se constituiam em sim-

ples listas de conteudos. Todos os elementos hoje incluidos 

nos pianos curriculares ja se encontravam presentes, embora 

os objetivos nao recebessem, como ocorreria posteriormente, 

enfase especial. 

A reforma que tern sido considerada a mais revolucio 

nana e sofisticada das promovidas nos anos vinte foi a do 

antigo Distr i to Federal, em 1927, elaborada por Fernando 

de Azevecio. Segundo ele, a reforma pretendeu modernizar o 

aistema escolar e organiza-lo de acordo com principios filo-

soficos coerentes. Assim, nao se tratou de uma reforma su-

perficial, restrita a aspectos administrativos ou a questoes 

pedagogicas. A reforma foi, na opiniao de seu autor, pro-

funda, radical e em consonancia com uma civilizagao indus-

trial , tendo levado em consideragao as metas de uma socie-

dade moderna e as necessidades reais do pais, bem como 

procurado lidar com assuntos tecnicos de forma consistente 

com uma nova concepgao de vida e cultura (Azevedo, 1971) . 

A reforma do Distrito Federal enfatizou as tarefas so-

ciais do sistema escolar e sugeriu os meios que seriam neces-

sarios para que tais tarefas fossem cumpridas. A interagao 

entre escola e sociedade foi mais enfatizada que em outras 

reformas anteriores: desejava-se a escola primaria permeada 

por fins sociais, em intimo contato com a comunidade, inte-

grando as novas geragoes no ambiente social e reformando 

e melhorando esse ambiente. A preocupagao com questoes 

sociais e evidente, ainda que restrita a otica do liberalismo. 

Acreditamos ter, ainda que simplificadamente, mostra-

do a presenga, nas tres reformas que focalizamos, de prin-

cipios e tecnicas que podem ser considerados as sementes do 

que mais tarde constituir-se-ia em um campo especifico do 

conhecimento pedagogico. Acreditamos tambem ter apresen-

tado evidencias de que houve, por parte dos pioneiros, preo-

cupagao em adaptar suas ideias e teorias ao contexto brasi-

leiro. Sugerimos que outros estudos aprofundem a analise 

dos enfoquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 e propostas curriculares das reformas dos anos 

vinte e p.ocurcm clarificar mais a forma como os pensado-

res da Escola Nova adaptaram as ideias progressivistas a rea-

lidade brasileira. 

As reformas elaboradas pelos pioneiros representaram 

um importance rompimento com a escola tradicional, por sua 

enfase na natureza social do processo escolar, por sua preo-

cupagao em renovar o curriculo, por sua tentativa de moder-

nizar metodos e estrategias de ensino e de avaliagao e, ainda, 

por sua insistencia na democratizagao da sala de aula e da 





I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Subjacente a concepcao 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. 9 3 ) . 

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 consideracao as neces-

sidades humanas e dirigir desejos e impulsos para padroes 

construtivos e socialmente aceitaveis. O individuo tern, entao, 

suas necessidades satisfeitas, enquanto seu comportamento 

adequa-se ao ambiente social. A intengao 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 eliminacao de desigual-

dades sociais (cf. Cury, 1978). 

Teixeira ve a relagao entre o individuo e a sociedade 

como reciproca e considera o individuo como um construtor 

ativo de sua cultura. Observemos: 

A obra personalfssiraa.do r.; ••;-.*.. c'c. educagao, atua 

sobre o meio, enrlquecendo-> :cm sendees ou significados, 

com habitos, costumes, instltr'coes, instrv.mcmos, tecnieas, 

que vao constituir um outro fr-undo de realidades, criadas 

ou transformadas pela inteliee.noia humana (ibid., p. 92). 

A concepgao de controle social implicita no pensamento 

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

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 construgao 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. 7 2 ) . 

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. Buscaremos 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-

lugao de 1930, que colocou Getulio Vargas no poder por 

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

substituigao de importagoes — foi adotado, levando a uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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EDUCACJAO E PARTICIPAGAO 

COMUNITARIA 

Numa primeira aproximagao ao enunciado que guar-

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

fundamental que, dele tomando distancia, alcance a 

sua substantividade. Sua significacao mais profunda. 

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

partindo de uma compreensao critica dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pratica edu

cative bem como de uma compreensao critica da 

participagao comunitdria, nos alonguemos em consi-

deragoes e analises em torno de suas relacdes. Em 

torno de como, fazendo educagao numa perspectiva 

cri'tica, progressista, nos obrigamos, por coerencia, a 

engendrar, a estimular, a favorecer, na propria pratica 

educativa. o exerefcio do direito a participagao por 

parte de quern esteja direta ou indiretamente iigado ao 

que fazer educativo. 

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 esforgo 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, pos-modernamente conservadora 

ou se, pelo contrario, e pos-modernamente progressista. 

O que nos interesse agora, pois, e surpreender certos 

nucleos fundamentals que fazem com quo possamos 

dizer: esta nao e uma pratica educativa. Esta 6 uma 

prdtica educativa. 

Me parece cue o primeiro aspecto a sublinhar e 

que a pratica educativa e uma dimensao necessaria da 
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pratica social, como a pratica produtiva, a cultural, a 

religiosa, etc. 

Enquanto pratica social a pratica educativa, em sua 
riqueza, em sua cornplexidade, e fencmeno tfpico da 
existencia. per isso mesmo fenomeno exclusivamente 
humane Dai, tambem, que a pratica educativa seja 
his'idi'ica e tenha liistoricidade. A existencia humana 
nao tern o ponto determinante de sua caminhada fixado 
na especie. Ao inventar a existencia, com os "materials" 
que a vida lhes ofereccu, os homens e as mulheres 
inventaram ou descobriram azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA possibilidade que implica 
necessariamente a liberdade que nao receberam mas 
que tiveram de criar na briga por ela. Seres indiscu-
tivelmente programados, mas, como salienta Francois 
Jacob1, "programados para aprender", portanto seres 
curiosos, sem o que nao poderiam saber, mulheres e 
homens se arriscam, se aventuram, se educam no jogo 
da liberdade. 

Sem a invengao da linguagem nada disso teria sido 

possivel mas, por outro lado, a linguagem, que nao 

existe sem pensamento enquanto € possivel pensamento 

sem linguagem, nao surgiu ou se constituiu por pura 

decisao inteligente do animal virando gente. As maos 

soltas, liberadas, trabalhando instrumentos para a caga, 

que alongavam o corpo ampliando assim seu espago 

de agao, tiveram importSncia indiscutivel na construgao 

social da linguagem. 

Faz muito tempo que Sollas disse: "Os trabalhos 

feitos pelas maos do homem sao seu pensamento 

revestido de materia2." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Francois Jacob. Nous sommcs programmes, mais pour appren-

dre,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lc Courrier de L'Unesco, FeVrier, 1991. 

2. Ashley Montagu. Toolmaking, hunting and the Origin of 

Language; in The Sociogenesis of iMnguage and Human Conduct. 

Edilcd by Bruce Bain, New York. Plenum Press, p. 3. 

Nao ha" duvida de que a linguagem se desemolveu 

e se desenvolve enquanto coisas sao feitas por indivfduos 

para si mesmos ou para outros tambem, em cooperzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.icao. 

E preciso, porem, reconhecer que o uso de instrumentos 

e sua fabricacao nao bastavam, tampouco o trabalho 

nao isolado. Outros animais usam instrumentos e, mais 

ainda, cagam juntos e. r e m por isso. falam. 

"A atividade especifica dos seres humanos". diz 

Josef Schubert3 "e o uso cooperativo de instrumentos 

na produgao e na aquisigao de alimento e outros bens." 

E, para isso, a linguagem se fez necessdria. 

Foi reinventando-se a si mesmo, experimentando ou 

sofrendo a tensa relagao entre o que herda e o que 

recebe ou adquire do contexto social que cria e que 

o recria, que o ser humano veio se tornando este ser 

que, para ser, tern de estar sendo. Este ser historico 

e cultural que nao pode ser explicado somente pela 

biologia ou pela genetica nem tampouco apenas pela 

cultura. Que nao pode ser explicado somente por sua 

consciencia como se esta em lugar de ter-se constitui'do 

socialmente e transformado seu corpo em um corpo 

consciente tivesse sido a criadora todo-poderosa do 

mundo que o cerca, nem tampouco pode ser explicado 

como puro resultado das transformagoes que se ope-

raram neste mundo. Este ser que vive, em si mesmo, 

a dialetica entre o social, sem o que nao poderia ser 

e o individual, sem o que se dissolveria no puro social, 

sem marca e sem perfil. 

Este ser social e historico, que somos nos, mulheres 

e homens, condicionado mas podendo reconhecer-se 

3. Josef Schubert. The implications of Luna's theories for cross-

cultural research on language and intelligence; in The Sociogenesis 

if Language and Human Conduct. Edited by Bruce Bain, New 

York, Plenum Press, p. 61. 
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como tal, daf 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 produclio, a educagao das 

geracoes 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" artfstica 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 adivinhacao, pela magia e, depois, pela 

ciencia. tudo isso teria de acompanhar mulheres e 

homens como criac^o sua e como instigacao 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 situacao educativa 

implica: 

a) Presenca 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 

ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA it orienta a pratica educativa. 

E exatarnente 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, exigc do educador 
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a assun^ao, de forma etica, dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA seu so. -r * e politico. 

Por isso, impossivelmente neutra, : - itica educativa 

coloca ao educador o imperativo de dt dir. portanto, 

de romper e de optar, tarefas de su ; ' participante 

e nao de objeto manipulado. 

d) Metodos, processos, tecnic^s d . .nsino, materiais 

didaticos, que devem estar em coerencia com os ob-

jetivos, com a opgao poh'tica, 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 invencao 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 valorur, de dedicar-se 

ate ao sacriffcio ao sonho por que lutam, de cantar e 

decantar o mundo, de admirar a bonil/.za, nao havia 

por que falar da impossibilidade da neutralidade da 

educagao. Mas nao havia tambem por que falar em 

educacao. Falamos em educacao 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 transforma?ao 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 opcao poh'tica. Daf que, se a 

nossa e uma opcao progressista, substantivamente de-

mocratica, devemos, respeitando o direito que tern os 

educandos de tambem optar e de aprender a pptar. 

para o que precisam de liberdade, testemunhi:- lr.es \ 

liberdade com que optamos (ou os obstacu! <; 
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tivemos para faze-lo) e jamais tentar sub-repticiament; 

ou nao impor-lhes nossa escolha. 

Se a nossa e uma opgao dsmocrfitica e se somes 

coerentes com ela, de tal maneira que nossa pratica 

nao contradiga o nosso discurso. nao nos e possi'vel 

fazer uma serie de coisas nao raro realizadas por q iem 

se proclama progressista. 

Vejamos algumas: 

1) Nao tomar em consideragao o conhecimento de 

experiencia feito com que o educando chega a escola, 

valorando apenas o saber acumulado, chamado cienti-

fico, de que e possuidor. 

2) Tomar o educando como objeto da pratica edu-

cativa de que ele e um dos sujeitos. Desta forma, o 

educandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 pura incidencia de sua agao de ensinar. 

A ele como sujeito lhe cabe ensinar, quer dizer, 

transferir pacotes de conhecimento ao educando; a este 

cabe docilmente receber agradecido o pacote e memo-

riza-lo. 

Ao educador democrata lhe cabe tambem ensinar 

mas, para ele ou ela, ensinar nao e este ato mecanico 

de transferir aos educandos o perfil do conceito do 

objeto. Ensinar e sobretudo tornar possi'vel aos edu-

candos que, epistemologicamente curiosos, vao se apro-

priando da significacao profunda do objeto somente 

como,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apreendendo-o, podem aprendeAo. 

Ensinar e aprender para o educador progressista 

coerente sao momentos do processo maior de conhecer. 

Por isso mesmo, envolvem busca, viva curiosidade, 

equi'voco, acerto, erro, serenidade, rigorosidade, sofri-

mento, tenacidade mas tambem satisfagao, prazer, ale-

gria 4 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Vcr a esle prcposito Georges Snyders, sobretudo La Joit a 

I'ecole. Paris. Press L'niversilaires de France, 19S6. 
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3) Alardear aos quatro ventos que quern pensa 

cliferentemente, quer dizer, quern respeita o saber com 

rue o educando chega a escola, nao para ficar girando 

cm torno dele mas para ir alein dele, e populista, 

focalista e licencioso. 

4) Defender a visao estreita da escola como um 

espago exclusivo de "licoes a ensinar e de ligoes a 

tomar", devendo assim estar imunizada (a escola) das 

lutas, dos conflitos, que se dao "longe dela", no mundo 

distante. A escola, no fundo, nao e sindicato... 

5) Hipertrofiar sua autoridade a tal ponto que afogue 

as liberdades dos educandos e se estas se rebelam a 

solucao esta no reforgo do autoritarismo. 

6) Assumir constantemente posigoes intolerantes nas 

quais e impossi'vel a convivencia com os diferentes. 

A intolerSncia e sectaria, acrftica, castradora. O 

intolerante se sente dono da verdade, que 6 dele. 

Nao e possi'vel crescer na intolerancia. O educador 

coerentemente progressista sabe que estar demasiado 

certo de suas certezas pode conduzi-lo a considerar 

que fcra delas nao hi salvagao. 

O iniolerante e autoritario e messianico. Por isso 

mesmo em nada ajuda o desenvolvimento da demo-

cracia. 

7) Fundar sua procura da melhora qualitativa da 

educagao na elaboragao de "pacotes" conteudfsticos a 

que se juntam manuais ou guias enderegados aos 

professores para o uso dos pacotes. 

Percebe-se como uma tal pratica transpira autorita-

rismo. De um lado, no nenhum respeito a capacidade 

crftica - \ piofessores, a seu conhecimento, a sua 

pratic' de • tro, na arrogancia com que meia duzia 

de eipcxialistas que se julgam iluminados elabora ou 

pr>duz o "pacote" a ser docilmente seguido pelos 

profess > que, para faze-lo, devem recorrer aos guias. 
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Uma das conotagoes do autoritarismo e a total descrenca 

nas possibilidades dos outros. 

O maximo que faz a lideranga autoritdria 6 o 

arremedo de democracia com que as vezes procura 

onvir a opiniao dos professores em torno do programa 

que j a 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 possi'vel 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 e pouco provavel conseguir a cri t i -

cidade dos educandos atraves da domesticagao dos 

educadores. Como pode a educadora provocar no edu-

cando a curiosidade critica 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 autoritdria de apostar nos pacotes e nao 

na formagao cienti'fica, pedagogica, poh'tica do educador 

e da educadora revela como o autoritario teme a 

liberdade, a inquie-a?-k', a incerteza, a dtivida, o sonho 

e anseia pelo imobiKsmo. Ha muito de necrofflico no 

autcritario assim como ha muito biofflico no progres-

sista coerentemente democratico. 

Creio que, depois de todas as consideragoes feitas 

ate agora, nos e possi'vel comegar a refletir criticamente 

iambem sobre a questao da participagao em geral e 

da participagao comunitdria em particular. 

A primeira observagao a ser feita e que a participagao, 

enquanto exercfcio de voz, de ter voz, de ingerir, de 

decidir em certos ni'veis de poder, enquanto direito de 

cidadania se acha em relagao direta, necessaria, com 

a pratica educativo-progressista, se os educadores e 

educadoras que a realizam sac coerentes com seu 

discurso. O 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 rfgidos, 

verticals, em que nao ha lugar para a mais minima 

posigao de duvida, de curiosidade, de cn'tica, 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 f im de ano ou 

para receber queixas de seus filhos ou para se engajar 

em mutiroes para o reparozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <k ;e.1:o ou ate para 

"participar" de quotas a f im - - corrprar material es-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. A proposilo de necrofilia c biffiut. - . Erich Fromm, sobretudo 

O coragBa do homem, Rio 6i ' - _ a r Editores, 1981. 



colsr... Nos exemplos que dei. temos, de um lado, a 

proibigao ou a inibicao total da participagao; de outro, 

a falsa participagao. 

Quando fui Secretario de Educagao da cidade de 

Sao Paulo, obviamer.te comprometido com fazer uma 

administragao que, em coerencia com o nosso sonho 

polftico, com a nossa Utopia, levasse a serio, como 

devia ser, a questao da participagao popular nos destinos 

da escola, tivemos, meus companheiros de equipe e 

eu, de comegar pelo comego mesmo. Quer dizer, 

comegamos por fazer uma reforma administrativa para 

que a Secretaria de Educagao trabalhasse de forma 

diferente. Era impossi'vel fazer uma administragao de-

mocratica, em favor da autonomia da escola que, sendo 

publica fosse tambem popular, com estruturas admi-

nistrativas que s6 viabilizavam o poder autoritario e 

hierarquizado. Do Secretario aos diretores imediatos, 

destes aos chefes de setores que, por sua vez, estendem 

as ordens as escolas. Nestas, a Diretora, juntando as 

ordens recebidas alguns caprichos seus, emudecem ze-

Iadores, vigias, cozinheiras, professoras e alunos. Claro 

que ha sempre excegoes, sem as quais o trabalho de 

mudanga restaria demasiado diffcil . 

Nao seria possi'vel por a rede escolar a altura dos 

desafios que a democracia brasileira em aprendizagem 

nos coloca estimulando a tradigao autoritaria de nossa 

sociedade. Era preciso, pelo contrario, democratizar o 

poder, reconhecer o direito de voz aos alunos, as 

professoras, diminuir o poder pessoal das diretoras, 

criar instancias novas de poder com os Conselhos de 

Escola, deliberativos e nao apenas consultivos e atraves 

dos quais, num primeiro momento, pais e maes ga-

nhassem ingerencia nos destinos da escola de seus 

filhos; num segundo, esperamos, e a propria comunidade 
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local que. ter.do .1 escola no algo seu, se faz 

igu.ilmeiitc presentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA an co.idugio (Ja poh'tica educational 

da escola. Era preciso, noi*. c'emocratizar a Secretaria. 

Descentralizar decisoes. Era necessario inaugurar um 

governo colegiado que limitasse o poder do Secretario. 

Era preciso reorientar a poh'tica de formagao dos 

docentes, superando os tradicionais cursos de ferias 

em que se insiste no discurso sobre a teoria, pensando-se 

em que, depois, as educadoras poem em pratica a 

teoria de que se falou no curso pela pratica de discutir 

a pratica. Esta e uma eficaz forma de vivermos a 

unidade dialetica entre pratica e teoria. O que quero 

deixar claro 6 que um maior ni'vel de participagao 

democratica dos alunos, dos professores, das professoras, 

das maes, dos pais, da comunidade local, de uma 

escola que, sendo publica, pretenda ir tornando-se 

popular, demanda estruturas leves, disponi'veis a mu-

danga, descentralizadas, que viabilizem, com rapidez e 

eficiencia, a agao governamental. As estruturas pesadas, 

de poder centralizado, em que solugoes que precisam 

de celeridade, as arrastam de setor a setor, a espera 

de um parecer aqui, de outro acola, se identificam e 

servem a administragoes autoritarias, elitistas e, sobre-

tudo, tradicionais, de gosto colonial. Sem a transfor-

magao de estruturas assim que terminam por nos perfilar 

a sua maneira, nao ha como pensar em participagao 

popular ou comunitaria. A democracia demanda estru-

turas democratizantes e nao estruturas inibldoras da 

presenga participativa da sociedade c iv i l no r~mando 

da / « - p u b l i c a . 

Foi isso o que fizemos. Devo ter sida o Secretario 

de Educagao da cidade de Sao Pauio que nos poder 

pessoal teve mas pude, por isso • • * trabalhar 

eficazmente e decidir com os out- -
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Recentemente, aluna 6 de pos-graduagao do Programa 

de SupeivisSo e Currfculo da Pontiffcia Universidade 

Catolica tie Sao Paulo, que trabalha em sua dissertaeao 

de mestrado sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Participagao Popular na Escola: 

um aprendizado democratico no pafs das excludencias, 

em convcrsa com maes de alunos dc 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 born porque 

em parte a comunidade pode saber como a escola e 

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

do dinheiro. Antes, a comunidade ficava do portao 

para fora. So entravamos na escola para saber das 

notas e reclamacoes dos filhos. Era so 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 espaco 

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

comece a conhecer a escola por dentro. Atraves do 

Conselho conseguimos almogo para o Segundo Perfodo, 

porque, pelo hordrio, as criangas nao almogam 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 cn'ticas 

dessa gente ignorante, que nada sabe de Pedagogia?" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. Marcarile May Bcrkenbrock. a qucm agradeco por me haver 

permitidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fa2er a cilacDo de afirmacSo de uma das suas entrevislas. 

A ideologia. cuja morte foi , i clamada mas continu 

bem viva, com seu poder dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i p icizar a realidade 

de nos iniopizar, as prwibia oe pcrceber que o sabe 

de "experiencia feito" dos pais, educadores primeiro; 

tinha muito a contribuir no semido do crescimento d 

escola e que o saber das professoras poderia ajuda 

os pais para a melhor compreensao de problema 

vividos em casa. Finalmente, o rango autoritario n5< 

deixava pressentir, sequer, a importancia para o de 

senvolvimento de nosso processo democratico do did 

logo entre aqueles saberes e a presenga popular n, 

intimidade da escola. E que, para os autoritdrios, , 

democracia se deteriora quando as classes populare 

estao ficando demasiado presentes nas escolas, na 

ruas, nas pragas publicas, denunciando a feiura d< 

mundo e anunciando um mundo mais bonito. 

Gostaria de encerrar minha contribuigao a este en 

contro dentro do tenia sobre que me coube fala 

insistindo em que a participagao comunitdria, no campc 

em tonio do qual falei mais, o da escola em busc; 

de sua autonomia, nao deve significar, para min i . ; 

omissao do Estado. 

A autonomia da escola nao implica dever o Estadc 

fugir a seu dever de oferecer educagao de qualidadt 

e em quantidade suficiente para atender a demand: 

social. 

Nao aceito certa posigao neo-liberal que vendc 

perversidade em tudo o que o Estado faz defende unit 

privatizagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sui-generis da educagao. Privatiza-se £ 

educagao mas o Estado a financia. Cabe a ele ertac 

repassar o dinheiro as escolas que sao orgar.haJ:.- poi 

liderangas da sociedade c iv i l . 

Alguns grupos populares tern engrossiJc esta linha 

sem perceber o risco que correm: o dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA z i—.ular o 

Estado a lavar as maos como Pilatos d : " * . : .;; um de 



seus mais serios compromissoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —• o cornpromisso com 

a educagao popular. 

Os grupos populares certamente tern o direito de. 

organizando-se. criar suas escolas comunitarias e de 

lutar para faze-las cada vez melhores. Teni o direko 

inclusive de exigir do Estado, atraves de convenios de 

natureza nada paternalist.-!, colaboragao. Precisam, con-

tudo, estar advertidos de cue sua tarefa nao e substituir 

o Estado no seu dever de atender as camadas populares 

e a todos os que e as que, das classes favorecidas, 

procurem suas escolas. 

Nada deve ser feito, portanto, no sentido de ajudar 

o Estado elitista a descartar-se de suas obrigacoes. 

Pelo contrario, dentro de suas escolas comunitarias ou 

dentro das escolas piiblicas, as classes populares pre-

cisam, aguerridas, de lutar para que o Estado cumpra 

com o seu dever. 

A luta pela autonomia da escola nao e antinomica 

a luta pela escola publica. 

Sao Paulo, 25 de outubro de 1992 
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Ill A CONSTRUQAO DE CURRl'CULO E A SUA 

FRAGMENTAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No seculo XIX, enquarito no Brasil busca-se compor um; 

educacao de forma ampla, nos Estados Unidos esta ja se 

organiza em funcao das aspiracoes da comunidade e dos 

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

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

gia-se para os estudos classicos, Matematica, Ciencias e Geo-

grafia, garantindo-se aos alunos a possibilidade de vir a lcr c 

estudar tar.to os textos da liteiatura classic a (grego e latim) 

quantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aqueles das- linguas vivas modern as. Entretanto, e ainda 

nos Estados Unidos, no seculo XX e com ampla repercussao 

no cor.lJ.xlc ttluc'acional braiilciio,q u e se caracterizao momento 

da trad ;.io n aeion a l de valorizacao do pragmatismo. E "-esta 

configi 3520 Que o, curriculo passa a significar mais do que 

a introdogao cio aiuno em materias academicas particulares e 

em metodologlas de ensino; veio a significar uma forma de 

apresentar um rnodo especial de vide. Observe-se que a ideia 

de curriculo derivada do pragmatismo orienta-se para a aeao 
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educativa que se realiza no presente mas com r-vspectivas 

que se abrem ao fuUiro. Dessa forma, organiza-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cm objetivos 

a serem alcangados e que derivam de expectativas da sociedade 

na qual a escola e famflias se enquadram. 0 pragmatismo 

mostrou neste momento, para o homem comum, que a mente 

aberta e flexivel fundamenta-se num espirito realista de comercio 

e de finangas, assim como numa coragem persist:; ••. que 

pretende transformar a terra selvagem em terra prometida. 

Nesta perspectiva, a ideia qu= se veiculou de Curriculo 

foi a de um instrumento, pra t ic runcional, que possibditaria 

a escola desenvolver u: trabamo em educagao mais produtivo 

e economico. Revestia-se, assim, esta concepgao d LJorKculo 

de valor pratico e de lucro a ser obtido. 

Por sua vez, ainda naquele pais, a busca de uma democracia 

criativa e empreendida no inicio do seculo por John Dewey, 

gerando um impacto no pensamento norte-americano de cur-

riculo e que veio repercutir no Brasil em 1926, quando 

educadores brasileiros foram aos Estados Unidos e de la 

voltaram com os fundamentos da Educagao Progressiva pro-

palada por esse autor. Estas ideias aqui passaram a ser vistas 

sob varias denominagoes, tais como Educagao Renovada, Escola 

Nova, Escola Progressista, sendc compreendidas nas mais 

diversas conotagoes, bem como servindo como fundamento 

para os mais diversos tipos de pensamento em educagao. 

Contribuiu para esta diversidade o fato de que, enquanto 

nos Estados Unidos se desenvolvia o funcionalismo peda-

g6gico, com raizes profunda* no pragmatismo, na Suica 

desenvolvia-se tambem o funck . i : :mo de Claparede2* com 

raizes total mente diversas. EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i ecorrencia desta diversidadc 

tornou-se comum em nosso pais, no periodo de 1926 a 1935, 

encontrar-se uma confusao entre ao ideias de Claparede e 

28. CLAPAREDE, E. "L'education fonctionelte" inzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L'ecoli sur riesure. Neu-

chatel, Suisse, Delachauy & Niestte, 1953. 
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de outros educadores; entretanto, a influencia norte-americana 

sempre foi mais sensivel na area de curriculo do que a 

suigo-francesa. Esta ultima so se fez sentir, com maior 

intensidade, nesta ultima parte do seculo X X , com as cha-

madas "classes experimentais" que entao funcionavam em 

alguns institutos de educagao. 

A ideia de Dewey 2 9, que floresceu durante o periodo da 

depressao economica, anunciava que a educagao s; constituiria 

na grande instituigao democratica que capacitaria os cidadaos, 

mesmo os mais humildes, a se desenvolverem e ascenderem 

na vida socio-economica. Tais ideias encontraram guarida tanto 

nos meios educacionais, como nos governamentais b. 

que passaram a ver na escola e na educagao por ela ministrada 

um grande elemento de nivelamento social e economico. 

As criticas que se sucederam produziram evidencias de 

que a escola tal como estava concebida nao poderia resolver 

o problema das desigualdades socio-economicas existentes. 

Outras, ainda mais radicals, apontavam as escolas como agentes 

de educagao que se ligavam a ordem empresarial e industrial, 

mais do que a uma ordem social em mudanga. 

Alimentou-se assim o debate, apoiando-se os autores nas 

mais diferentes concepgoes de homem, mundo e sociedade, 

enfocando diferentes perspectivas do fenSmeno educagao, im-

plementando-se inumeras altemativas pedagogicas. Exemplos 

dessa busca podem ser observados nas diferentes concepgoes 

do termo "igualdade de oportunidades educacionais", criando-se 

uma grande discussao entre educadores, que veio a transfor-

mar-se mnn amplo problema de ordem iilosofica. Atraves do 

seculo XIX, os lideres politicos discutiam o signiflcado do 

termo '"igualdade de oportunidades" a ser viabilizada, ao ofe-

recer-se as criangas de niveis socio-economicos mais baixos a 

29. DEWEY, John. Democracy and Education. New York, Mac Millan, Free 

Press Edition 1966. 
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oponunidade de matrieular-se num mesmo curso que as demais. 

A ideia de "igualdade de oportunidades" 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 classieos que desencorajavam muitos 

alunos. Redefiniu-se ? ideia de "igualdade de oportunidades" 

para defender a importancia da utilizagao de diferentes 

curriculos para os alunos pre-adolescentes que deveriam diri-

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

vocacional, fundamentos de contabilidade, ciencias domesticas 

e outras praticas f o ' " ~ planejadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e introduzidas para atrair 

maior niimero de acu v:-ccntes para a escola. Tais atividades 

consideravam as limitagoes intelecniais e academicas de um 

grupo de criangas e de jovens. Experiencias se realizaram 

nesse interim, na tentativa de estabelecer modelos curriculares, 

sempre marcados pela fragmentagao, embora acontecessem 

tentativas isoladas para romper com essa situagao. 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 Horizonte, 

como pane do entao programa denominado Ponto IV, tentaram, 

ainda, introduzir a ideia de curriculo nao fragmemado. Tais 

:-"n.»rie"cias resultaram em fracasso, seja por motive-3 polfticos 

ou ptrla falta de tatica de divulgagao de um exp-irimento 

educational, configurando-se o retomo a visao cs curriculo 

segrnentado em disciplinas academicas. 

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

1967. 
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1 Alguns modelos curriculares que surgiram no 

decorrer do seculo X X 

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 fortes) realizavam-se nas diferentes disciplinas: 

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

de organizagao denominava-se agrupamentos por capacidades, 

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

uma equagao: 

capacidade = habdidade + treino 

Tais capacidades eram medidas em niveis de realizagao, 

passando-se a verificar a precisao dos testes pelas capacidades 

decorrentes do treino. 

— Curriculo enfatizando as perspectivas dos alunos, isto 

e, a op;?.o pela carreira universitaria, atividades tecnicas, mer-

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

socialmente considerada de bom nivel e destituida de treino 

vocacbrui! 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 introduzida no BrasiJ, nao obteve o r-csuhado esperadq, 

pois, independentemente do planejamento curricular, todos os 

alunos encaminhavam-se para a Universidade. 
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2 Atividades extracurriculares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A concepcao de Curriculo trazia na sua ideia oriemal a 

necessidade de ser construido pela escola um instrumento que 

s guiasse na sua obra de educar, envolvendo desde o equipa-

inento como, o predio, a didrlticn, professores, administradores, 

atividades de ensino, de aprendizagem e de avaliacao, ate os 

;ecursos_da comunidade. A ideia original foram sendo, gra-

dualmente, acrescentadas as chamadas atividades extracurricu-

lares. Desvia-se, entao, a atencao do curriculo que se realiza 

na escola como um todo, para incluirem-se as opcoes dos 

alunos, a serem desenvolvidas fora da escola e que se cons-

tituiam num investimento de tempo e energia em atividades 

de competicao, trabalho em horas livres, esportes, socializagao, 

rninistrados atraves de cursos extraclasse. 

Estudos hoje conduzidos como, por exemplo, sobre a 

culrura dos adolescentes e a participagao na vida da comunidade, 

desde 1940 ate o presente, revelam consistencia na importancia 

da vivencia de atividades sociais, musicais, dramatizagoes, 

jornalismo, teatro, atividades estas realizadas em tomo daquelas 

desenvolvidas academicamente. Tais atividades tern sido de-

nominadas atualmente "extensao" e vistas como se fossem 

diferentes do curriculo, sendo que em varias comunidades esta 

participagao em atividades extracurriculares define uma hierar-

quia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status dos alunos. 

3 Como ver. curriculo no Brasil, hoje 

Na escola publica e em grande parte nas escolas particulares 

no Brasil, o curriculo atualmente 6 visto numa perspectiva de 

departamentalizagao, como um conjunto de disciplinas organi-

zadas em ordem sequential e de pre-requisitos definidos pelo 
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govemo atraves de suas agendas responsaveis pela educacao. 

Entretanto, o que se observa e que a proposta do Conselho 

Federal da Educagao preve um numero minimo de horas e uma 

relagao de materias (disciplinas e areas de estudo cbrigaldrias c 

outras optativas) que devem compor o Curriculo das Escolas. 

Considera, ainda, cue estas possam ultrapassar tais rrunimos c 

mesmo faze-lo, se :» escola estiver em condigces para tal. Esta 

ideia de ultrapassagem de rrunimos nunca foi conipreendida. 

Per outro lado, tentativas de planejamentc cairicular cone 

xionadas com um pensar subjacente se fizeram presentes. Tal e 

o caso ja mencionado da Pedagogia Critica que preter.de cclocar 

a educagao no seu sentido mais amplo, cultural, c que a situa 

na tradigao de uma concepgao de filosofia publica da educagao. 

Destacam-se ainda tentativas marxistas que se fundamen-

tam no materialismo historico, o qual ve a escola como uma 

instituigao politica, e a vida intelecrual da sociedade, determi-

nada pelas forgas economicas. Outras ha que se fundamentam 

no materialismo dialetico, ou seja, na necessidade da mudanga 

social que considera que o Curriculo deve encorajar as forgas 

de oposigao na sociedade, gera:ido uma dialetica. Para o 

Curriculo assim concebido o trabalho e o unico orientador de 

valor e e para esse trabalho que a escola deve estar enderegada. 

Finalmente, no enfoque da Pedagogia Social dos Conteudos, 

a luta de classes constitui o caracteristico r.i: .. o de toda a 

humanidade, devendo culrninar numa revolugao proletaria. Este 

e o Curriculo proposto a escola publica, nao encontrando 

guarida nas escolas particulares. 
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DJUUMX Jot/ma Jfyoufr- f*. rn^/U^oAM& tyjx j&> S&xJptAAK-

UXC/Xd7 (JuvutM^iJi MSYYVX xxceio Jpui&jqj^ JfyjuizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ rut-

\vm xOX> >f^rr^u^ /IUMMJUJJXXL . 



**** v 1 c l a i , A^.O"^A U/^j>v^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V 

& JMCDDACV.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 15A^-C^ r)Lt>A-.yyjC £ A ^ - \ £&>u^wJq> >4AA^ 

<JllA>A<AA<) J * . * t ^ A / ^ ^ V 7 ^ | A ^ - e ^ o c ^ . c ^ ~ § > A ^ A A > A ^ o S i 8^C<4*\̂  

W . J ^ U ^ A A ^ A -^I(AAVQ Alt AM1U<MA*X^& < U - C ^ 

a J U A ' - q ^ A ^ / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL J(IAAA.OC*-C^AS -A_ ^ M 4 - | W ^ 2 A A A . A 5 ^ ^ ^ X < x i ^ < A w < ^ < 

° a, 



At .  j . .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f . - - r - ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I- - ; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6*1 irzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«w 



£  flia / n J ^ ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P<Ua  | zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Trwrdhx^rm eftzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iA/YYtfL p & 

jjyuxn f o w l p/w^<y^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA < ^ <MJOU» p J x ^ o ^ A ^ L 



i . _ 
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