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APKESHffTACXO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 present© trab a lho, Pi an ©jamen to e G u rricu lo: Uma proposta de Estudo 

com © Super r i sores de Sousa e Cajazeiras, tern como ob jetivo apresentar urna pro-

posta de traba lhe, para ser executada ju nto aos supervisores da 9» e 10* Regim-

es de ensino das cidades aciaa menoionadas. 

A refer ida proposta, visa or ianta r esses profis s iona is quanto a aonta 

gem do planejaaente e cn r r ieu lo, dando-lhes subsidios e aa ior :t\indamenta§ao te£ 

r ioa 3©or© © teaa ©a questao, para que possam te r melfeor desempenho profis s iona l 

nas escolas pub licas , as quais so destinam e se envolvam no processo educative, 

com capacidade de propor mudancas, exercendo una pra tica educacional direcionada 

as aassas , desenvolvendo uma agao transformadora, capaz de formar os cidadaos * 

consoientes* 

Esse traaalho fundamentou-se numa pesquisa, realiaada pela tu raa con- 1 

clu in te do period© 93*1 • Tendo em vis ta que o probleaa aais enfocado nas entre- ' 

vis ta s , f o i referente as dificu ldades que os supervisores enfrentam, quanto a 

montagea do planejamento e ou r r icu lo nas escolas, escolhemos o teaa supra citado 

para estudo. 

Sabe-se que, no B r a s i l , poucos profis s iona is tem o conhecimento do que 

realmente seja um cu r r icu lo . 

0 cu r r icu lo sempre ex is tiu na eduoacao do B r a s i l , so que, passava desa 

percebido, em toda educacao jes u itica * Pormalmente nao ex is tia , 0 mesmo passou a 

vigora r de forea s istematica , na deoada de vin te , emergindo na Bahia, Minas Ge-' 

r a is e D i s tr i to Federal, firmado nas tendenoias pedagogic as conserved oras: Peda-

gogia Trad iciona l, Escola Renovadora e Tecnicis ta . Bunciomou sempre como veicu lo 

de propagacae ideologica do s isteaa ca p i ta l i s ts . 

Firmado numa fUndamentagao tr ia ngu la r , o cu r r icu lo no B ra s i l tende a 

segu ir todas as tendenoias, os professores mesclam o ensino com conteudos de 1 

uma, metodologia de ou tra e atividades muitas vezes pertencentes a todas as ten -

denoias, Os ccwteudos impregnados da ideologia do s isteaa eram trabalhados sem 

nenhum questionamento. 
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"•..Cada cu r r icu lo encerra o conceito de pessoa que se espera, a escola 

passa a formar, criando nos jovens o molde de vida , preferido e dominan 

te no grupo. Em nenhuma parte a crianca se desenvolve a sua maneira. Ao 

contra r io, a escola comunica-lhe os valores selecicnados pela sociedade". 

(SPBRB) 

Como moatra a citacao acima, o cu rr fcu lo e o veicu lo que divu lga a ideo^ 

log ia do sistema atraves da escola, sendo esta considerada como mantenedora das 

desigualdades socia is . 
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MARCO KEgEHESCIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1• Iferco s itu a tion a l 

Uma pesquisa, rea lizada com os supervisores educacionaisj Bstaduais e 

Municipals das cidades de Sousa © Cajazeiras, que atuam na 9» e 10• Regioes de 

Ensino da Paraiba, apontou inumeros problemas, que entravam o bom desempenho do 

processo educativo dessas loca lidades . 

A turma conclu inte, do periodo 93#2, fundamentados nos dados da referi_ 

da pesquisa, optou pelo planejamento e cu r r icu lo para estudo, por ser este o 

item raais citado na pesquisa. 

Para is s o, fez-se necessario um levantamento b ib l iogr a flco, d ir ig id o 1 

pel as professoras do est-agio, para que tivessemos aa ior aprofundamento teorico 

sobre o tema e, p a r tin do desse conhecimento, or ienta r os supervisores que se 1 

disponbam a ceita r . 

0 conhecimento advindc das l e i tu r a s , f o i propiciado por obras e au to- ' 

res diversos reportando-se sempre a cu r r icu lo, planejamen to e educagao* As ' 

obras que retratam o cu r r icu lo sao escassas, isso explica a f a i t a desse conheca^ 

mento entre profis s iona is da educagao. 
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Marco D ou trina l 

PIAflKJAMSTO) - Concepgoes: 

- Atividade de reflexao a ceroa de nossas opgoes e acoes, 

- Implementagao de tan processo de intervengao da rea lidade. (BLAP) 

- Plane j a r nao e fazer alguma coisa antes de agir* 

Plane j a r e a gir de um determinado modo para um determinado fim. (Gandin). 

MA p ra tica de pensar a p ra tica e a melhor maneira 

de pensar cer to" . (Paulo Preire, Rev, Educagao e sooiedade). 

Os conceitos sobre planejamento nos dao a oerteza de que, para rea l iza r 

qualquer traba lho, seja de cunho pedagogico, c ien ti f ico ou empresarial e necessa 

r i o planejar, para redu zir os erros e obter-mos um percentual naiior de aoerto. • 

Para a educagao devemos adotar os mesmos c r i te r ios , planejamento e cu r r icu lo de- ' 

vem ser mantidos em interagao. 
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0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cu r r icu lo no B r a s i l , bem como a educagao, nao foram planejados para a 

nossa sociedade. Tendo em vis ta que o seu surgimento formal so veio ocorrer, quan 

do o pais vivenciava o impulso da tecnologia . Com o desenvolvimento economico ace. 

lerado, o proprio sistema i n s t i t u i u o cu r r icu lo inspirado no modelo aoericano, a 

educagao proposta nao formava o cidadao, mas o ca p ita l humano, "que ola s s ifica o 

ind ividu o, tra ns f ormando-o" em mercadoria, cu jo va lor aumenta pela agao s is temati 

ca da educagao. 

0 saber passado pelo sistema, faz parte de uma selegao a r b i tr a r i a , a i -

deologia se propaga nas in s titu igoes , com os valores morais determinados pelo gru 

po dominante. Comprow-se nas palavras de Moreira. 

" . . . A. fungao do pensamento em relagao ao mundo, nao e o de compre-

ende- lo ou exp lica - lo, num sistema coerente e raciana l de conceitos 

e teorias ideologicas ; e sim, a de controla r e o modificar, na medi 

da das poss ib ilidades e das necessidades humanas". 

0 cu r r icu lo em sua fase i n i c i a l firmou~se nas tendenoias ccnservadoras: 

Pedagogia Tradioiona l Nova e Tecnicis ta . Surge da i va i l as concepgoes de cu r r icu lo : 

* Ihstrumento que p os s ib i l i ta a escola desenvolver um traba lho educa 

t ivo , mais produtivo e economico (Conceito ou concepgao Tecnicis ta ) . 

* Agao educativa que se rea liza no presante com perspectivas que se 

abrem ao fu tu ro (Concepgao ^tecnicista ). 

* Conjunto de d is cip l ina s desencadeadas na escola (Concepgao Tra d i-

oiona l) . 

* Primazia do humano, para desenvolver ta lentos com capacitfcade que 

fundamenta a liberdade de a g ir (Concepgao progress ista da Penomenologia). 

Na Pedagogia Tradiciona l, o cu r r icu lo propunha so o conhecimento in te - ' 

l ectu a l , sem nenhuma relagao com o contexto h is tor ico , socia l e cu l tu r a l . 0 ens i-

no era centrado no professor, so este era possuidor do saber. 

A Pedagogia Nova, j a admite que a melhor forma de preparar o individu o 

e, fazer com que o mesmo, alem de acumular conhecimento, aprenda a forma como 

eles se criam, essa tendenoia propoe elaboragao de pesquisa por parte dos alunos 

para que esses possam c r ia r o seu conhecimento, em vez de apropriar- se do a lheio. 



06 

Dessa forma, a Pedagogia Tecnicista tambem faz a sua afirmagao: A me-

lhor forma de preparer o individu o para a sociedade ca p ita l is ta e, oferecer i n - ' 

formagoes a p a r t i r do eixo, estirau lo- resposta. Essa metodologia nao permite que 

o aluno faga nenhuma reflexao ou se posicione sobre a lgo, apenas l im i ta o seu  1 

ra ciocin io a dar respostas exatas sem meio terrao. 

Origem do cu r r icu lo e evolugao no B r a s i l . 

Sabe-se que o cu r r icu lo no B r a s i l , su rgiu na decada de vin te , emergin 

do na Bahia, Minas Gerais e D is tr i to Federal, e , apesar da in flu encia tecn icis 

ta adqu irida com o passar dos tempos, o mesmo, absorve p r incip ios da tendencia 

progressista , teorias dessa tendencia, divu lgada por pensadores estrangeiros ,* 

fascinam e inspiram os teoricos b ra s ileiros no campo do cu r r icu lo . 

A elaboragao do cu r r icu lo no B ra s i l e fe i to por Anis io Teixeira na ' 

Bahia, este era centrado nas d is cip l in a s , mas, de acordo com a realidade e possi 

b il idades do Estado. 

A reforma de Minas Gerads r ed i f in iu o papel da escola elementar, exige 

respeito aos interesses das criangas e, Cu rricu lo e Jrogramas e concebido in s tr u 

mento que desenvolve na orianga hab ilidades de observar, pensar, ju lga r , c r ia r , 

e a g ir .A p a r t i r dessa reforma os professores tendem a preocupar-se com a qualji 

dade do ensino e, nao mais com a quantidade. 

A reforma do D is tr i to Federal (elaborada por Fernando Azevedo), enfa-

tizon tarefas sooiais do sistema escolar, interagao entre esoola e sociedade, 1 

fez adptagao de ideias progressistas a realidade b r a s i l e ir a e, acima de tudo, 1 

rompe os tragos da escola tra d iciona l na renovagao do cu r r icu lo, metodos, a va l i 

agao e democratizagao na sala de au la . 

0 desenvolvimento do cu r r icu lo no T2H3P, este orgao fomece cursos so-

b re crurricu lo e difunde o pensamento cu r r icu la r pela Revista B ra s ileir a de es-

tudos pedagogicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 desenvolvimento do cu r r icu lo no PABAEE, teve os seguintes ob jetivos : 

- Compreender a fungao do admin i s trad, or e supervisor como lideres 

do setor educacional; 

- Familia riza r- se com os recursos tecnicos da supervisao escolar; 
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- Compreender o s ignificado de cu r r icu lo , suas partes , organiza- ' 

gao, desenvolvimento e avaiiagao. 

notor io que a avaiiagao do cu r r icu lo deu-se sempre de forma sistema 

t i ca e so ao firmar- se na concepgao progress ista e, que este passa a ser fe i to 

tendo por fim a, favorecer o a luno, a t raves da pedagogia c r i t i co- socia l dos con 

teudos oaracterizado no modelo dinamico- dia logico, onde deixa expresso ser o con 

teudo elemento de reflexao s ocia l , devem os mesmos ser u n ivers a is . Tisando fo r -

mar cidadaos cr itdcos , capazes de in te r v i r no meio s ocia l , cobrando valores e 

exigindo das autoridades a socializagao do saber. 

Dessa forma, a escola deixara de ser elemento de ocntrole, passando a 

ser "instrumento a tivo que proporciona a lib ertagao do homem". 

Para is so, e necessario que redifinam o nosso cu r r icu lo e que, os cur 

r icu l i s ta s ten ham uma visao agugada dos problemas educacionais. Ccnsiderando 1 

que muitos anos se passaram entre, d itadu ra m i l i t a r e nova Republica e a comuni 

dade es tu dantil e tra b a lh is ta adqu ir iu uma nova consciencia sobre educagao, e 

precise one os envoividos no processo aceitem a participagao da comunidade esco_ 

l a r e da sociedade na construgao do cu r r icu lo . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 educador, baseado nesse novo cu r r icu lo, deve considerar a cu ltu ra • 

de origem do aluno bem como, a sua experiencia de vida , passando a respeita - lo 

e va lor izau lo dentro do cu r r icu lo, para que nao se perpetue as palavras de(OTTI). 

'•Na escola se impoe pelo cu r r icu lo a destru igao da cu ltu ra das clas 

ses d ir ig id a s , fundamental men te atraves do desprestigio, f e i to de ta l maneira,' 

que estudantes humilhados no seu saber se envergonham del a , ju lgando-a in fe r io r 

e impotente. A sabedoria secu lar e desprezada, como se apenas valesse o conheci, 

men to produzido pelo homem burguee." 

Abordagensi 

1 . Pilosofica 

A reflexao f i l os o f ica induz no individu o o ato de in terroga r , prob le-

matizar o assunto. Socrates, no Sec. V a.C., f o i pioneiro nesse es t i l o . 

A reflexao a qual me r e f i r o , considera o ob jeto, encara-o sob todos • 

os l imites ocai fundamentos da rea lidade. 
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A f i l os o f ia da educagao faz reflexao de todos os dominios da existencia 

humana, sempre com indagagoes: 

" . • . 0 homem pode ser educado? precisa- se ser educado? a educagao 1 

nao e perigosa ou nociva? ou ela e o meio arrancado dos deuses pa-

ra o homem e x i s t i r " . (C AD O TTI c i t . por PIL2TTI). 

F ilosofia na educagao consiste em retomar os problemas, considerando os 

dados disponiveis como ponto de pa r tida , para se ter uma ana lise precisa . 0 saber 

f i l os o f ico , fundaraenta-se nas causae dos fatos e fen omen os, usa metodos integran_ 

do os resu ltados numa ordem s istematica . A mesma se l im i ta a questionar sempre, 

todo conhecimento parece ser r e s t r i to . Propcnho uma analise das palavras de So-

cra tes : 

Eu so sei de uma coisa , e que nada s e i " . 

Norteando a educagao, essa ciencia ve no homem, um ser socia l r a -

c icn a l , portanto mutavel, com se ra ciocin io p ropr io, capaz de pensar, r e f l e t i r 

e decid ir no processo que orienta o seu prppzlo d es tin e 

"Se duvido penso $ se penso exis to. (Penso, logo ex is to" . Rene Des 

ca rtes ) , 

Fartindo dessa ana lise, comprova-se ser o homem capaz de propor mudan-

gas no processo d ia letico da educagao, na busca da transformagao s ocia l . 

2 . Psicologica 

A realidade exp l ic ita em sala de au la nos mostra a existencia do oonfli^ 

to . 0 mesmo e cu l tu r a l e penetrou no cu r r icu lo , por ser este peine ado pela ideo-

logia do sistema vigente. 

Para a ps icologia s ocia l , a aprendizagem nao se l im i ta a hab ilidade de 

l e i tu r a e es cr ita , nem tao pouco a aquisigao de conhecimento ou conteudos, mas 1 

esta res ylta , do restabelecimento de um equ i l ib r io v i t a l , que quando rompido pe-

l a nova situagao estimuladora, para a qual o su jeito nao disponha de resposta * 

adequada, quebra esse equ i l ib r io e isso determina no indiv£duo,um sentimento de 

desajustaraento. 

Ao en f r en ta r uma situagao nova, o unico meio para a jus ta r - se e a g ir ou 
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rea gir ate que, a resposta conveniente a nova situagao venha faser parte do com 

portamento adqu irido, a aprendizagem estara sempre condicionada a existencia de 

problemas. As divergencias em sala de au la mais frequentes sao quanto a: eficien 

cia do curso e seu oarater teorico-pedagogico. 

3» Sociologica 

Toda sociedade tem como tendencia na tu ra l a organizagao harmoniosa de 

indivfduos e grupos. 

Numa sociedade ca p ita l is ta os d ir igentes irapoem pelo cu r r icu lo os pa - ' 

droes socia is que desejam alcangar, divu lgado pelas in s titu igoes socia is onde se 

perpetua o discu rso, para d e f in ir a moral socia l que se quer ob ter. 

0 processo de adestramento do individu o a sociedade se da pelas tecn i-

cas socia is do sistema e se in iciam na fa mil ia , escola e exercito sendo que, a 

igreja tambem ja funcionou como vefcu lo de propagagao ideologica do sistema usan 

do o "pecado" como tecnica eficiente para formar individuos doceis e obdientes • 

ao sistema. 

No entanto, quando isso nao e su ficiente, outras estratogias sao ap lica 

das: elevagao da moral ou coergao. 

Com a evolugao da sociedade e conscientizagao de alguns grupos, hoje j a 

e poss ivel d izer nao aos opressores, estudantes trabalhadores e s ind ica l is ta s ' 

reivihdicam seu3 d i r e i tos , denunciam in ju s tiga s socia is e, em suaa lu ta s , saem * 

vitor ios os de algumas conquistas* 
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ASPSCTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LEGAL DO CURRf c ULO 

Diz-se lega l aqu ilo que e permitido por l e i ; o cu r r icu lo no B r a s i l , • 

in icia lmente, nao estava inclu so na legis lagao, apesar de e x i s t i r sempre, de for 

ma s is tematica . So a p a r t i r de 196zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*1 e que o mesmo f o i inoorporado a. legis lacao 

do B r a s i l pela Lei de D iretr izes e Bases da Educagao Naoicnal , Lei n Q 4.024/61 

que f ixa e determina as normas a serem curapridas no ensino de l f i e 2C graus na 

educagao em todo o pa is . 

Essa l e i evidenoia, uma certa preocupagao com o cu r r icu lo do ensino p r i 

mario, propiciando uma certa f lex loil id a de com as escolas secundarias, oportu ni-

zando~as a elaborar parte de seu cu r r icu lo . 

Entretanto, parte dessas conquistas foram cortadas pela agao opressora 

do Regime Militax*. A p a r t i r de 1964 passam estes a censurar os meios que viessem 

a consoientizar os cidadaos. Ccnteudos e normas educacionais passarara a ser d i- " 1 . 

tadas pelo sistema m i l i t a r . 

Dessa forma f o i in s t i tu id a a Lei n f i 5.692/71, l e i de D iretr izes e Bases 

para o ensino de l c e 2* graus. Essa l e i teve o seu texto elaborado em gabinete 

fechado, sem participagao da sociedade c i v i l , fixando normas d ita tor ia s para a 

educagao naciona l. 

Os profis s iona is da educagao e membros da sociedade que relutaram con-

tr a as normas do sistema sofreram pressoes nos anos de d itadu ra , a escola pu b l i 

ca e segmentos socia is tornam-se propagadores ideologicos do sistema. Os profess 

sores e demais categorias que nao respeitassera as normas eram perseguidos, seus 

sa la r ios foram rebaixados, ca i o n ive l da aprendizagem, e pouco se conseguiu re» 

gatar da educagao apos esse periodo. 

A concepgao e os p r incip ios quanto a elaboragao do cu r r icu lo que foram 

adotadas pelos pioneiros podem ser identificados no l i v r o de Anis io Iteixeira ; • 

Pequena Introdugao a Pilosofia da Educagao. Este apresenta um cap itu lo sobre 1 

ideias da Escola Nova descrevendo a forma como o cu r r icu lo e programa escolar ' 

sao sistematizados. 

Outro instrumento importante na divulgagao dos problemas educacionais 

f o i a Re vis ta B ra s ileir a de Bstudos Pedagogicos, que d ifu nd iu o pensamento cu r-
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r i c u l a r emergente. Despertado o interesse pelo assunto, f o i publicado mais um 

l i v r o texto que refla te o cu r r icu lo nas diversas tendenoias; nota- se, v i s i ve l - ' 

mante, elementos tecnicis ta s e progressistas sendo que, prevalecem os tecn icis -

tas devido o modelo economico do pa is . 

A nova L.D.B.apresenta um pro j e t o de l e i , que ora se en contra no con- ' 

gresso, apesar de nao te r sido aprovado, o projeto contampla em alguns aspectos 

o modelo de educagao que se deseja alcangar, pois tern fundaraentagoes da pedago-

gia cr i tico - s oc ia l dos ccnteudos no modelo de cu r r fcu lo, dinamico-dia logico, • 

por ser este, o que mais questiona a realidade "b ras ileira , propondo uma educa- ' 

gao que atenda a sociedade global e nao mais uma minoria e l i t i s t a . 

Para isso f o i rea rticu lado o Forum Kacional em Defesa da Escola Pu b l i-

ca, o r e la tor promoveu audiencias e foram ouvidas entidades nacionais organiza-

das da area da educagao e sociedade c i v i l , sendo estas: GFE, TJHUJ, CCNAN, CCKSED 

e ou tros . 

A Lei n f lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5•540/68 regulamentou o curso de Pedagogia atraves do Parecer 

n s 252/68 da au tor ia do professor Yalmir Chagas. 

A d is cip l in a cu r r icu l os e programas, so f o i introdu zida na Universidade 

apos a reforma u n ivers ita rda , fundamentado na Lei n c 5.540/68 tendo como objeta 

vo modemizar a Universidade, organiza- la racionalmente e a ju s ta - la ao processo 

de desenvolvimento. Comprove-se nas palavras de 3ADOPTI: 

"• faculdade de educagao passou de uma faculdade u n ificada , pela 

f i l os o f ia baseada no modelo de Von Humbolt, para uma faculdade • 

u nificada pela tecnica baseada no modelo americano". 
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3. Karoo Operative 

Esse marco requer uma interagao das ideia s dos marcos anteriores sendo 

que, deve-se i n c l u i r a desorigao em sintese d03 enfoques da agao que se desenvol-

ve na in s titu iga o , sua organizagao, seu modo de execugao e seus procedimentos me-

todologicos, 0 mesmo ob jetiva or ienta r a agao planejada, criando situagoes que 

possam d e f in i r os ob jetivos planejados. 

0 Jfe-roo referencia l dessa proposta r etr a ta os aspectos negatives da edu-

cagao glob a l, sendo que o quadro mais agravante surge quando se analisa as regioe3 

mai-s pobres, 

No A lto Sertao do Piranhas, onde ficam situadas as cidades de Sousa e Ca 

jazeiras o problema requer mais atengao, j a que os mesmos sao identificados com 

fa cil ida de, mesmo assim quase nada f o i fe i to no sentido de resolve- los , 

No entanto chega o momento em que e necessario c r i t i c a r e a g ir , acionar 

pianos, fazer algo para reverter a situagao que a i esta . 

0 passo i n i c i a l que apresentamos e trab a lha r com o supervisor educacio- ' 

na l executando uma proposta simples mais via vel para que se faga um traba lho reno 

vador direcionado aos interesses da comunidade l oca l . 

Para is so, e necessario que o supervisor apos o estudo, exerga uma p r a t i 

ca coletiva na escola onde a tu a , trabalhando ao lado do professor, aluno e demais 

raembros do setor, Cientes de que mesmo dis tante e possfvel acompanhar a evolugao 

cu l tu r a l , indo as fontes b ib l iogra fica s , ja que essas pos s ib il itam ao p rofis s io- * 

na l esta atualizado em qualquer parte do pa is , podendo o mesmo exclu ir a p ra tica 

educativa secu lar e u ltrapassada exercida ate o momento. 
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Apos a elaboragao dessa proposta, sente-se a necessidade de po- la em pra 

t i c a urgentemente, no sentido de redirecionar a postura do supervisor para a sua 

verdadeira fungao, educar, 

Portanto e preciso trab a lha r com os mesmos, o cu r r icu lo, usando conteu-

dos c r i t icos de amior conscientizacao, tendo em vis ta que muitos dos que estao • 

desenvolvendo uma p ra tica educacionai u ltrapassada, sequer tem consciencia de • 

que estao a servico do sistema, benefeciando os que querea perpetuacao do poder. 

0 curso programado para ter dez dias sera o passo i n i c i a l para dar a 

esses profis s iona is um novo rumo no exercicio da profissao atraves da reflexao • 

c r i t i c a . 

Os ccnteudos darao a esses, fundamentalso quanto a importancia da in te -

gragao cu r r icu la r com as demais d is cip l in a s , estimulando a realizacao de um t r a -

balho coletivo, Os conteudos apesar de oriundos da Pedagogia c r i t ico - s oc ia l , nao 

reduzem o va lor dos conteudos de outras pedagogias. Pois todo conhecimento e im-

portant e desde que se con side re o ccntexto h is tor ico . 

Como e notor io, o mundo nao se menteve es ta tico, a sociedade de hoje 1 

tern uma nova visao de mundo e so conseguiremos tra ns f ormagao socia l nas escolas, 

pela modernizacao do cu r r icu lo, ob jetivando conscientizar para mudar a sociedade* 

I 
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UJTIvURSIDA.DE FEDERAL DA PARAfBA 

CAMPUS V - CAJAZEIRAS - PB. 

CURSO: PEDAGOGIA 

ALUNAj Terezinha Alves Herculano. 

OPBRACICKALIZAC%0 

DO CURSO 

M IA ; PLANEJAMWO CURRICULAR 

QBJBTTVOS: 

GBRAL: - Realizar cursos de aperfeicoamento sobre cu r r icu lo 

com os supervisores de Sousa e Cajazeiras. 

ESPECJFICOS:- Desenvolver um estudo amplo sobre cu r r icu lo. 

- Organizar um programa para selecionar os conteudos. 

de cu r r icu lo a serem estudados. 

- Destacar a importancia do cu r r icu lo para a educacao 

que queremos proporci onar. 

- Orientar a elaboracao do cu r r icu lo no modelo dinan&co-

d ia logico. 

http://UJTIvURSIDA.DE


CCHTEuTK); 

Cu rricu lo, origem, concepgoes, evolugao no B ia s i l , elaboragao. 

MBTODQLOGIA: 

- Abertura do curso com tecnicas de socializagao; 

- Aula expos itiva dialoga&a para h is tor ic is za r o cu r r icu lo; 

- Estudo d i r ig id p ; 

- Pesquisa b ib l iogra fica ; 

- Entrevis ta ; 

- Pa lestra ; 

- Seminario; e 

- Montagem do cu r r icu lo . 

Para executar um curso de aperfeigoamento com os supervisores sobre cur 

r i c u l o ; proponho que se faga um contato i n i c i a l com os pa rticipantes desenvolven 

do uma tecnica de socializagao entre os componentes. 

Em outro contato, fa r ei a historizagao do cu r r icu lo atraves de uma au la 

expositiva dialogada, Peito is so, ou tro segmento sera direcionado para formar os 

grupos de estudo com quatro componentes para que o mesmo seja mais proveitoso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 conteudo previamente selecicnado sera datilogra fado e d is tr ib u id o en-

tr e os grupos, sendo que, um conteudo para cada encontro e no encontro seguinte 

faz-se a discus sao do estudo do d ia a n ter ior . 

A pesquisa b ib l iogra fica sera sempre estimulada, a ccnversa informal ' 

sempre infocara a importancia da l e i tu r a para a maior aquisigao de conhecimento. 

Nesse estudo, e importante a realizagao de entre vis ta e o en t re vis tad o devera 

ser um bom conhecedor do tema e ter uma srisab ^rogressista no campo do cu r r icu lo. 

No f in a l do estudo, apos explorar todos os ccnteudos, sera fe ito um se-

minario e cada grupo defendera uma parte do estudo, sendo o mesmo questionado pe 

los grupos restantes . E para o encerramento do curso faz-se um debate sobre o te 



ma e cada componente sera re qu i s i tad o a expor parte do que f o i apreendido, um 

partieipante de cada grupo formara a equipe que fa ra a elaboragao de uma pro- * 

posta cu r r icu la r . 

i 



CBQSrOQRAJtt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE ATIVTDADES 

DTTRAQSO DO CURSO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 10  d ia s . 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A T A S ATIYID AD ES 

04/04/1994 Abertura do curso, sondagem com pa rticipantes 

05/04/1994 Organizagao dos grupos, dinamica para estudo 

06/04/1994 Pesquisa b ib l iogra fica sobre a origem do cu r r icu lo 

07/04/1994 Aula expos itiva dialogada sobre planejamento 

08/04/1994 Palestra comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 Secretario de Educagao da cidade de Sousa-PB 

11/04/ 1994 Estudo d ir ig id o sobre 0 cu r r icu lo 

12/04/1994 Debate entre os grupos sobre as concepgoes do cu r r icu lo 

13/04/1994 Entrevis ta com um educador progressista sobre 0 aspecto lega l 

14/04/1994 Seminario com 0 conteudo global do curso 

15/04/1994 "Hhcerramento do curso, montagem do cu r r icu lo pel 0 3 partipantes 



AVALIAtffO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA curso que era propomos, deve ser avaliado considerando os aspectos que 

norteiam a avaiiagao, pontualidade, assiduidade e responsabilidade dos pa rticipan 

tes-

tes sa forma, serao propiciada aos participantes oportunidades de opinar, 

disoordar e apresentar solugoes para algumas situagoes. 0 trabalho progride a me-

dida em que a interagao grupal ocorre, os caminhos para a resolugao devem ser ima 

ginadas pelo grupo, as tenta tivas de acerto serao repetidas em busca da in forma- ' 

gao. 

A avaiiagao pode ser continua, pela observagao quanto ao interesse e par 

ticipagao dos envolvidos, bem como a apreensao dos ccnhecimentos, onde cada partd 

oipante podera expressa- lo nos debates, discursoes e seminaries. 



Universidade e estagio cu r r icu la r para discussao (Hilda Alves) Pags.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 53 a 56. 

Uma abordagem de cu r r icu lo na perspectiva fenomen ologica (Joel Martins) pags. 

45 a 50. 

Escola, cu r r icu lo e ensino (lima Passos) pags. 77 a 94» 

0 campo de cu r r icu lo no B ras il- or igens e desenvolvimento i n i c i a l (Antonio Pla -

vio B. Moreira) pags. 81 £zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 95 •  

Educagao e participagao comunitaria (Paulo Freire) pags.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 65 a 78. 

A construgao de cu r r icu lo e a sua fxagnentagao (Joel Martins) pags. 33 * 39 

Planejamento como pra tica educativa (Danilo Gandin). 



UNIVERSIDADE E ESTAGIO 
CURRICULAR: SUBSIDIOS 

PARA DISCUSSAO* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Maria de Lourdes de Albuquerque Fdvero** 

A universidade: fonte de producao de 

conhecimento, de tecnologia e de c u l t u r a 

Entre as institui^Ses de ensino superior, deve-se 

distinguir a universidade como centro de produc3o de 

conhecimento novo, de ciencia, tecnologia e cultura, 

cuja disseminacao deve ser feita atraves 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 proprias transformacOes 

em um mundo em constantes mutacoes e crises. Esta 

colocacao 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 pr6pria na-

tureza, o local de encontro de culturas diversas, de 

diferentes visOes de mundo. Os conflitos nela existentes 

deveriam situar-sc no piano da busca de elementos 

novos e melho-es para a instituicao, e nao naquele 

* Vers2o revista da comunica^ao apresenlada no Serninario de 

Aval ia fHo do E s t a j ' o O j r r i c u l a r . J o l o Pessoa, U F ? b , rr.aio dc 1991. 

** Professora da V:.culdade de Educa$ao da Universidade Federal 

do R io de Janeiro. 



dos interesses pessoais ou das atitudes dc doininacao 

e imposicao. 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 propria universidade, quanto em relacao 

a sociedade. O que nao se justifica e tomar-se a 

universidade urn lugar de instrumentalizacSo para a 

dominacao de pessoas, de classes e de concepc5es 

polftico-paitidarias, quando ela podera constituir-se em 

um 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 avanco do saber e do saber fazer, 

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

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

buscando novos conhecimentos, sem a preocupasao 

obrigat6ria com sua aplicacao imediata: deve ser o 

lugar da inovacao, onde se persegue o emprego de 

tecnologias e de solucOes; finalmente, deve ser o ambito 

da socializacao do saber, na medida em que divulga 

conhecimentos. 

Essa concepcao de universidade implica uma estreita 

relacSo entre ensino, pesquisa e extensao nos mais 

variados campos. Eximi- la de tal papel 6 contribuir 

para a deteriora9ao da qualidade do ensino universitario 

no Pais. 

Se aceitarmos que a finalidade primeira da univer-

sidade e de suas unidades acadlmicas e a produ$ao 

do conhecimento e de tecnologia, n3o poderembs ig-

ho'rai, lainb&n, que pela importancia da ciencia e da 

tecnologia modernas, sobretudo num pais como o nosso, 

que deve buscar na universidade algumas bases para 

sen : ; . ; cnvc l ' i r^ i ico, ela nao pode descurar do seu 

objeih o d : ministrar e produzir cultura. Nesse particular, 

nos mostra Trigueiro Mendes; " O 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: "Uma 

instituicao de ensino e pesquisa, destinada a promover, 

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

servico do homem e do meio" 1 . 

Penetrando um pouco mais fundo nessa concepcao 

de universidade, compreenderemos melhor, por um 

lado, todo o universo como objeto do conhecimento 

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

pluralismo das doutrinas representa. Assim, para ser 

universal na compreensao da "totalidade", a universi-

dade deverd tornar-se universal pela reuniao de dife-

rentes perspectivas. Deve ser sobretudo pluralista, evi -

tando cair no facciosismo 2. Nesse sentido, "a pesquisa, 

cientifica, a procura dos principios e mecanismos que 

conduzamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h inovacao tecnol6gica, os estudos literarios 

e as especulagOes filos6ficas, a investigacao em todos 

os dominios da ciencia e da cultura sao os objetivos 

primeiros, os postulados da Universidade no mundo 

contemporaneo. Todo o resto decorrera dai " 3 . 

Nesse aspecto, ainda, somos levados a compreender 

a universidade como uma institui$ao que deve ser 

capaz de produzir um estilo diferenciado de saber, de 

reflexao, e que podera concorrer para formar um estilo 

de instituicao realmente universal e aberto de cultura, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Trigueiro Mendes, Durmeval .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Subsidios para o Piano de 

Rsforma da Universidade Federal da Bahia. 1966, p. 1. mimeogr. 

2. Subsidios para uma Reforms Universitdria no Brail. F G V -

s. c. pp.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1^  „ n . x i a - o 6 r . 

3. Leite Lopes, Jose. u Reflex5es sobre a universidade." EducagCio 

Brasileira, 7(15): 103-12, 23 sem. 1935. 
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endo v i r a ser "uma das mais eficientes contrapar-

.: a cultura iccnocralica" 4 . 

, saber que a universidade produz n3o pode ser 

•• como algo magico, a l i o dado, sem h i r e r ' ; . , 

ta-se de um saber produzido por sujeitos situados 

stados histoncamcnte, na medida em que o descn-

vimento de uma sociedade passa necessariamente 

i iormacao de homens. D a i scr a funcao formadora 

i das finalidades da universidade e que engloba 

is as oulras. 

mivers idade e a i ormacao de cidadaos 

Jma das formas de a universidade desenvolver bem 

isino e a pesquisa 6 atrav6s da formacSo de cidadaos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DS a exercerem funcoes especializadas cm todas as 

as do conhecimento. E essa formac3o de cidadaos 

e caracterizar-se como a preparacao de homens 

santes, que buscam continuamente novos caminhos, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\o de m3quinas que sempre repetem automaticamente 

rnesmos movimcntos. Portanto a universidade, a!6m 

ser uma instancia de producao de conhecimento, 

cultura e de tecnologia, e tambcm a instituicao 

le se devcm formar pessoas, cidadaos e profissionais. 

caso de uma universidade publica, mais que habilitar 

jdantes para aluar como profissionais no mercado 

trabalho, ela deve forma-los para inf luir sobre a 

lidade onde v3o atuar, numa perspectiva de mudanga, 

lartir de uma vis3o critica da realidade. 

4. Trigueiro Mendes, D u r m e v a l (org.). Filosofta da Educagao 

sileira. R ic de Janeiro, C iv i l i za^ao Brasi leira, 1983, p. 114. 



I UMA ABORDAGEM DE CURR1CULO NA 

PERSPECTIVA FENOMENOLOGICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mais do que iniciar um estudo sobre Fenomenologia, 

considero importante propor que seja pensada a questao cur-

ricular na sua acepcao mais ampla de educacao numa perspectiva 

fenomenologica. Tal op^ao 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 inic iem sempre 

a partir de decisoes que sao tomadas pela comunidade, por 

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

ao colocarem preocupa^oes como para que escolas devem 

mandar suas crianijas, dao infcio a discussoes que pretendem 

chegar a uma tomada de decisao. Estas decisoes. quaisquer 

que sejam, deverao ser embasadas n u m julgamento educacional, 

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

quercm que suas cnan^as sejarn, ieveia:ioo j -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . • A u p a y i . o 

com o que podera" v ir a afetar o erescirnenro das criangas 

e com os passos a serem seguidos nesta trajettfria. 

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

este processo de crescimento, ao modo como estas crianjas 

poderao ser auxiliadas a crescer, nao podendo este t e r m o 

confinar-se as suas significacoes mais iimitadas. 

A escolaridade, vista apenas sob a otica institucional, se 

restringira a aspectos mais estreitos do que se constitui de 

45 



ESCOLA, CURRICULO E ENSINO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Una Passos Alencastro Veiga  1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JiHrodufao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ap re cn d e r a cs co la co m o obje to do e s tudo , captando as suas 

co ntradicde s , de s ve lando seus co nfli to s , sua o rgan izacao e  se us co m -

pro m is s o s nao e  tare fa fac i l , po rque co lo ca alguns pontos de re fle xao 

a re spe ito do cu rrfcu lo e  do e ns ino que se  co n cre t i zam no se u co ti-

d ian o . 

Mi n h a po s tura im plica co ns ide rar a e s co la co m o uma ins ti tu i-

cao s o c i a l , orgao po r e xce le ncia que d im e ns io na a cducacao de um 

Angulo fo rm al e  s is te m atico , co n s t i tu ida co ntradito riam e nte  de duas 

face s : a co n s e rvad o ra e  a pro gre s s is ta. 

A e s co la , de  aco rdo com sua face  co n s e rvad o ra . tern h o je . seus 

pre s s upo s to s , pre do m inante m e nte  ligados a do utrina l i b e ra l . Su a pre o-

cupacao bas ica e  o cu lt ivo i n d i v i d u a l , a fim de p re p are r o ho m e m 

p ara o de s e m pe nho de pape is s o cia i s . Fae i l i tad o ra do pro ce s so de 

d iv is ao te cn ica e  s o c ia l do trabalho , na ve rdade e la re fo rca as dcs i-

gualdade s s o cia i s , po rque se  propde igualar in d iv id u o s de s iguais . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Apresentado na 4 2 . a Reuniao An ual da Sociedade Br asilcir a para o Pro-

gresso da Giencia (SBPC) , Por to Alegre ( RS) , UFRS, ju lh o . 1980. 

** Profcssora do Dep::r iamento de Pr incipios e Organizacao da Pratica Peda-

gogica da Universidade Federal de Uber landia ( MG) . de 1981-1989. 
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A escola, na visao progressista, parte do p r in cip io de que a 

educagao escolar  e par te integrante da sociedade. Ela refleie as con-

tradicdes da estrutura socia l. Colabora na divulgagao de uma nova 

concep^iio de in un do, t r abalha em pr o] das camadas mais pobres da 

populacao. Visa a preparacao do ind ividuo para a vida sociopolit ica 

e cu lt u r a l. Seu ideal polit ico-pedagogico esta voltado para a eman-

cipa^ao do homem. 

A passagem de uma escola conservadora para uma escola de 

concep^ao progressista tern sido d ific i l , pois sao intimeros os obsta-

culos por veneer . 

As ideias aqui apresentadas constituem urn ponto de par t ida para 

outros estudos mais aprofundados sobre a escola, o cu r r icu lo e 0 

ensino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A face conservadora da escola 

A escola conservadora e r eprodutora da ideologia que respalda 

a sociedade cap italista , d ivor ciada da realidade histor ico-social da 

qual e par t e . A escola e vista como ilh a , isolada do con jun to das de-

mais praticas sociais e r cfor cador a das desigualdades sociais. Essa 

maneira de compreender o papel da escola aponta necessariamente 

para a conserva?ao das inst ituicoes escolares que nao tern conseguido 

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

transmissoras de conhecimentos abstratos, autdnomos, como se esti-

vessem exist indo independences da realidade socio-economica e p olit ica . 

d ifu n d in d o , assim. crencas. ideias e valores coerentes com a ordem 

social vigente. Por tan to, u m a escola que nada tern quo ver  torn os 

problemas vividos polo a lu n o. 

A escola conservadora esta ligada a uma organizacao e dentro 

dela o que determina o q u : sera realizado e  como sera rcalizado nao 

e o educador mas o u tro . .:, ' i .ra rq u s j d .i auT'iniitriyjao  edit* 

cacional. E isso ocor re e.\ .i xi . " c porque a prgunizayao  escolar  e 

r acionalizada e e tambein  p •: da Logica do  cap ita l. A organizacao 

escolar  estruturada sobre a 

logica do contr ole de um a minor ia sobre uma maior iazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6  geradora 

de conflitos cm que p r ole- >rcs so  opdem  a supervisores. d ir eto-

res. secrciar ios. cunselhos. r .iinistSrioS; en fim . assisle-se a luta de  

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

Nessa per spect ive, quando se  ara l i s a a prStica pcdr .g.'cicn de 

uma escola, e possfvel per ceb: .•  "quanto mais racionalizada for  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a organizacao escolar , mais o professor perdera o con t r ole de seu 

p r op r io t r abalho e mais se t r ansfor mar a em u m simples execu tor " 

(Santos, 1986, p . 4 1 0 ) . 

Para a concretiza?ao dessa logica , a escola ut iliza-se de alguns 

inst r umentos que p r op iciam a d icotomia entr e o pensar  e o fazer , ou 

seja, entre a concepcao e a execugao. O cu r r icu lo e o ensino sao ins-

t r umentos da pratica pedagogica e, no in ter ior da escola que visa 

preponderantemente a reproducao e a conserva^ao, fundamcntam-sc 

na logica do controle tecnico visando a r acionalidade, a eficacia e. 

conseqiientementc, a p r odu t ividade . O que tern ocor r id o frequente-

mente e uma visao tambem conservadora e ingenua de cu r r icu lo c 

ensino que nao tern levado em conta as seguintes questoes: 

a) o que e cu r r icu lo c ensino na nossa escola inser ida numa 

sociedade capitalista? A falta de reflexao sobre esse aspecto 

tern feito com que o cu r r icu lo e o ensino sejam tr abalhados 

d ; maneira abstrata e d ivor ciados da r ealidade socio-econo-

mica e p olit ica ; 

b) o pensar  c o fazer  cu r r icu lo e ensino devem ser  tratados a 

p a r t ir  da especificidade da escola e sua organizacao bem como 

da histdr ia de seus sujeitos. ou seja, alunos e educadores. Pla-

nejar  cu r r icu lo e uma at ividade da competencia da escola e 

p r incipalm cn te quando cla esta t r abalhando em sua especi-

ficid ad e . isto e, na funcao p r im or d ia l que ela desenvolve, que 

e a de ensinar ; 

c) nao tern «ido levada cm con ta . a inda. a preocupacao que o 

conhecimsnto deve ser  p r od u zid o . e que o sujeito do conhe-

cimento deve ser  aquele que tern de conhecer . 

Na ver dade, o fato de n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA't o  se consider ar  nenhuma dessas questoes 

tern fe ito com que no in t e r ior c!a escola ocor r a uma pr&tica pedago-

gica acn 't ica, nao-cr iat iva e, por t an to. mecanizada. Isso tudo e rea-

lizado em nome de u n a concepgao de que cu r r icu lo sao todas as a t i-

vidades que acontecem na escola e que o ensino e u m processo de 

t r an sm it ir  o conheeimento ja elabor ado. 

Diante desse qusdr o, cabe ao educador . detentor  do conheei-

mento elabor ado. apenas o papel de t r ansmissor . Os conhecimentos 

t r ansmit idos sao concepcocs abstratas, autonomas, independentes da 

realidade socio-economica e p olit ica , t idos como conheeimento un iver -

sal. O ensino das diferentes disciplines resume-se em dar o p r ogr ama, 



em cu m p r ir  as d e t e r m in a t e s provenientes dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA orgaos  tais como secre-

tar ias da Educa?ao, delegacias de ensino. coordenador ias, dentre ou-

t r os, em det r imento da tarefa de habilit ar  o aluno a "integrar -se na 

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

dade de par t icipaceo" (Rodr igues, 1984, p . 8 8 ) . 

A escola conservadora tern deixado de cum pr ir  esse papel, para 

assumir uma tarefa r ep e t it ive , automatizada, propiciando o for taleci-

mento de relacoes compet it ivas que negam o saber . 

Tu d o isso faz-nos a fir m ar que o cur r icu lo e o ensino con t r ibuem 

para o processo de barateamento do n ive l de  escolar izacao, por meio 

da reducao hor izon tal e ver t ical do conteudo das  diferentes d iscip li-

nas: Lingua Portuguesa e Matematica, enquanto His tor ia , Geogra-

fia , Ciencias, Educacao Fisica e Ar te -Educacao ficam praticamente 

relegadas a segundo p ian o , quando nao abandonadas. Com rela-

cao a ar t iculacao ve r t ica l, a selecao de conteudos basicos r est r in -

ge-se as informacoes minist r adas em pequenas doses, fragmentadas, 

sem preocupacoes com o aprofundamento do saber escolar . 

Vale salientar  um ou t r o aspecto: a forma como essas disciplines 

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

escolar  de for ma acr ft ice , invest indo seu esforco na d i s t r ib u t e e trans-

misseo, evaliacao e legit imaceo de tal saber. As decisoes cur r icular es 

direcionam-se mais pare as tarefas de ordem tecnica. queis sejem defi-

n ir  objet ivos que est imulem o respeito e e compreenseo entre d ife -

rentes alunos, eo for ta lecim en to de unidade nacional, e seleceo e or -

ganizacao de  conteudos. a s e le cao  de proce dime ntos e  ins trum e nto s 

de ava l iacao  a partir de  crite rio s pre viame nte  de te rminado s e tc. de i-

xando de lado que s toe s politico-pedag6gicas que pro curam ressaWar 

a ne ce s s idade de se  traba lh ar em bus ca da trans fo rm acao s o cia l . 

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A face progressists, da escola 

Ne s s a co nce pcao a e s co la e  vis ta co m o e spaco de  lute , e spaco de 

contestaeeo. Nesse s e n t ido , as ins tituicoe s e s co lare s , a s crvico dos 

inte re s s e s populares. 

bus can do to rnar de fato de todos aquilo que a ide ologia l ibe ral 

pr oclame ser  de d ir e it o de  todos, co ntribue m para fazer  pre do-

m i n a r a nova fo rm acao s o cial que esta se ndo gerada no se io da 

v e lh a fo rm acao ate  agora dominante  ( Sa v ia n i , 1985, p. 5 5 ) . 
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Em ta l posigeo, a escola e elicercede no d ir e it o de todos os cide-

deos de desfr u ter  uma formaceo besice com um e r espeito eos velores 

cultur ais c er t ist icos, nacio nais e  r egionais, inde pe nde nte de  sua con-

d i t i o de or igem (sexo, idade, r age, convicceo r e ligiose , filie?eo p oli-

t ica , classe socia l) . Uma escola fo r m a t ive , hum em st ice , que assume 

a fungao de p r opor cionar as camedes popular es, atraves de um ensino 

efet ivo, os inst r umentos que lhes p e r m it am conquistar  melhores con-

di?6es de par t icipeceo cu ltu r a l e p olit ica e r eivind icaceo social. 

Uma in st itu icao neo-autonomizede e par te in tegr ante e insepa-

ravel dos demais fenomenos que comp5em a totalidede social, p r o-

curando for m ar o cidadao pere per t iciper  da lu ta con t r a as desigual-

dedes sociais, no  desvelamento de ideologie dom inen te . Nessa pers-

pective a escola esta fundede nos p r in cip ios que devereo nor tear  o 

ensino democr et ico, publico e gr a t u it o : 

•  ig'aaldede de condigoes pare acesso e permanencie na escola; 

•  qualidade que neo pode ser  p r ivilegio de m in or ies economices 

e sociais; 

•  liber dade de aprender , ensinar , pesquisar  e d ivu lgar  e erte 

e o seber . Assim , cu r r icu lo , condi?6es de ingresso, promogeo 

e cer t ificeceo, metodos, evelieceo, recursos didet icos e ma-

ter ials _serao_ discutidos emplemente^rJe fo r m e que o.interesse 

da m a i o r i a , e m  termos pedegogicos, seje r espeitedo. Is s o  evite 

i n c i d i re m sobre  o ensino e e produ?eo do saber imposicoes 

de o rde m fi lo s o fice , ide o lo gica, re ligio s a e p o l i t i ca ; 

•  ge s tae  de m o cratica e  e xe rcida pe lo s  interessados, o que im -

p l i c a o re pe ns ar da e s trutura de po de r da e s co la . Su a co ncre -

t izacao e nvo lve  a de finiyao de  crite rio s trans pare nte s de  co n-

tro le  de m o cratico da produgao e  divulge ge o do m ate rie l d ida-

t ico , o co ntro le  democretico de e rre ce de cao e  utilizagao das 

ve rbas be m co m o  a garantie do dire ito  a p art ic ip acao de e du-

ce d o re s , funcioner ios, elunos ne defini?ao da gestao de e s co la 

e do co ntro le  de que lide de  do ensino; 

•  v a lo r i z a ca o do  magister io que  p r ocur a garan tir u m a se rie  de  

r eivindicacoes dos educadores. 

A im por t an cia de sse s p r incip ios esta em ger en t ir  s ue  ope re cio -

nelize?eo ne s e s truture s escoleres, pois um a coisa e estar  no pape l , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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na legislageo, na pr oposta, no cu r r icu lo , e outr a c estar  ocor r endo 

na d inamice in ter na da escola, no r ea l, no con cr e t e 

Nesse sen t ido, e clar o que sem organizacao popu lar , sem mobi-

lizegeo das categorias interessadas, sem a conscientizegeo dos educe-

dores e sem uma reviseo da atual orgenizegeo do processo de tr ebe-

lho pedeg6gico realmente vamos ficar  presos a proposta da escola 

conservadora e sendo manipulados por ela. 

Em u lt im a anelise, d ir iam os: se se pretende uma escola progres-

sista e democr at ica , ha necessidade de romper com a atual organiza-

cao do processo de t r abalho pedagogico. Como Santos (1986 , p . 411) 

coloca: 

Ha de se gestar  uma nova organizacao onde aqueles p r incip ios 

de solidar iedade, par t icipacao coletiva sejam os fundamentos 

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

— professores e alunos — no p r opr io processo de t r abalho se 

educarao e se qualificar ao. 

Para gestar essa nova organizageo, e impr escind ivel que os cdu-

cadores compreendam tambem com profundidade os problemas pos-

tos pela p r at ica pedagogic?.. A nova organizagao visa a romper com 

a separacao entre concepgeo e execugeo, entre pensar  e fazer , entre 

teor ia e p r a t ica . Busca resgatar  o controle do processo e do p r oduto 

do t r abalho pelos educadores. 

Para inver sao da logica do processo de t r abalho a escola u t i l i -

za-se do cu r r fcu lo e do ensino como alguns dos instrumentos para 

r omper a organizacao estruturada sobre os p r incip ios do contr ole 

tecnico de uma m in or ia que pensa e uma maior ia que executa. 

2 .1 O que sign ifica p lanejar  cu r r icu lo 

Neste t r aba lho,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c u r r 'c :l o •'•  co ne e bido . de  uma pe rs pe ctive  m ais 

abrangente, co m o  o c c r . j . - i o ia s atividade s da e s co la que afe tam . 

dir eta e ind ir e tam en te , c •  •••.!•, sso de  trans m is s ao -as s im ilacao  c p r o-

ducao do conheeimento. ; pe rs pe ctiva. e po s s ive l afir mar que 

o cu r r icu lo €  u m in s t r u m e n t de  confr onto de saberes: o saber siste-

mat izado, indispensevel a compreenseo cr itic?, da r ealidade, e o saber 

de c la s s e , que o aluno r e p r e s e - t i e  cue e c resultado das  formes de 

sobrevivencia que as camadr.s po-ulares cr iam . Valor ize o saber de 

classe e o coloca como ponto de par t ida para o t r abalho educat ivo. 

Por essa rezao o p lar e jr .r  icnto  de cur r icu lo e s ta ligado  d ir e ta-

mente ao papel que a e s co l:- c -'.-iumir perente  os a lun o ?,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 5 edu-

cadores, os funcionar ios , os pais e a sociedade em seu t od o. Esse papel 

implice assumir compromissos sociais e p olit icos , lidar p r incipalmen te 

com questoes relacionades com  0  processo de trensmisseo-essimilegeo 

e produgeo do conheeimento. En teo, p lanejar  cu r r icu lo im p lica tomer 

decisoes educecioneis, im plice compreender es concepgoes cur r icu le-

res existentes que envolvem uma viseo de sociedede, de educegeo e 

do homem que se pretende for m er . 

Assim en tendido, o plenejemento cu r r icu le r  tere de se funde-

menter  nume concepgao de educageo que: 

* pressupoe que o aluno seje sujeito de seu processo de epren-

dizagem; 

* p r ivilegia p r incipalmente o saber que deve ser  p r od u zid o, 

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

•  as at ividades de cur r icu lo e c ..in o nao sao separedes da 

totalidede social e visem a t r ansformegeo cr it ice e cr ie t ive 

do ccn texto escoler , e mais especificamente de sua for m a de 

se or ganizer ; 

•  esse tr ensformeceo ocorre etreves do acir r amen to das contr a-

digoes e da elaboregeo de propostes de egeo, tendo em visie 

e superegeo des questSes apresentades pela p r a t ice pedago-

gica. 

Essa e a posicao que busco seguir  para deter minar caminhos mais 

viaveis do planejamento cu n icu la r . A anelise que epresento e fr u t o de 

refle>:oes e estudos realizados com as alunas* do cur so de Pedagogia 

da Univer sidade Federal de Uber landie ( MG) , na Pre-Escola Mu n ici-

pel Santa Mon ica . 

Ao buscar  uma sintese do que se esta epresentando neste t r a -

balho, tento exp licit a r  os pontos fundamentals da a lter nat ive que estou 

p iop on d o. 

Para visualizar ao dos atos do p lanejamento cu r r icu le r , e par a 

facilit er  a compreenseo do r elacionamento existente en t r e eles, apre-

sento, a figur a a seguir . 

* UsJclina Augustirsha Alves, Denise Galante Coim br a , Chr ist ianne Cunha Me n -

des Oliveir a , Rosancela Borges Cunha, Mar ilen e Alves do Am a r a l, Rosan-

gela do Nascimento Olive ir a , Mar isa Fonseca Biazi Silva. 



C u rrf c u lo e v isto co mo ato que so se realiza na co letiv id ad e. Pla-

nejar c u rrf c u lo e, p o rtanto , u m ato co letiv o que se o rig ina de uma 

reflexao , o u seja, do ato de situar, de co nstatar "as manifestagoes 

feno menicas de co mo o pro blema ap arece" ( O l iv e ira, 1985, p . 70) . 

O ato de elabo rar o p iano curricu lar co ntem as decisoes que d izem 

respeito tanto aos pressupostos e o bjetiv o s quanto aos meios para 

ating i- lo s. Po r u l tim o , o executar, que co rrespo nde ao ato de transpor 

do papel para os fato s. A avaliacao que p ermeia to d o o mo v imento 

d o processo de p lanejamento curricu lar tern co mo o b jetiv o a efetiva-

gao d o co nfro nto entre o pro po sto e o realizad o . O que co nstitui 

relevo fund am ental nesse processo av aliativ o e a d ef inig ao de solugoes 

alternativas para os pro blemas id entif icad o s e que as pessoas envo l-

vidas assumam as propostas elabo rad as. 

2 . 1 . 1 O ato de situar 

O ato de situar compreende tres passos fund amentals e intima-

mente relacio nad o s: 

6 p artir da realidade co ncreta, ir a essentia dos dados do con-

texto social em que esta inserid a a esco la, co nf ig urand o em 

linhas gerais a sua hist6ria, reco nstruind o a histd ria dos su-

jeito s da acao educativa (educado res e aluno s) . £ preciso 

tam bem descrever a p ratica pedagogica v iv id a e experimen-

tada no seio da instituicao esco lar. £ o m o m enta da descri-

cao da realid ad e. £ o p o nto de p artid a d o p lanejamento c u rri -

cu lar. D ai a necessidade de se v iv enc iar o co tid iano da escola, 

de se o bserver a sala de aula, de p artic ip ar de suas ativ id a-

des, d ialo gar co m os aluno s, pais e o utro s educado res. 

Os dados co letados e o rganizad o s d evem co nstttu ir elementos 

para que a p ratica pedagogica possa ser d iscutid a e exp licada, 

a p arti r de u m referencial teo rico calcad o nos pressupostos da 

pedago gia crftica. Isso p ermite captar a d iregao d o que acon-

tece d entro da escola, sem d esv incula-la d o co ntexto social 

mais arnp lo . Trata-se da id entif icag ao das p rinc ip als questoes 

apresentadas pela pratica ped ago gica. A problematiza5?.o v ai 

ind icar quais questSes p rec isam ser reso lv id as no ambito da 

esco la; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 o ato de situar envo lve a exp licagao e a co mpreensao da rea-

lid ad e de f o rm a crftica. Para isso e preciso ultrapassar o niv el 



da descrigao emp frica, p ro curand o ir ate as rafzes das questocs 

levantad as, para entende-las em suas o rigcns. Significa mer-

gulhar mais p ro fund amente nos "sig nif icad o s, valores e ideo -

logias que penetram todos os aspectos da esco la" ( G iro u x , 

1983, p . 47) . Trata-se de exp licar e co mpreend er a pratica 

dos educadores na sua to talid ad e, p ro curand o desvelar as suas 

co ntrad icSes. £ o mo mento da to mad a de consclencia, por 

parte dos educadores, da d istancia entre as palavras e os 

fato s, das co ntrad ico es que eles enco ntram na sua p ratica 

ped ago gica. £ o mo mento da crftica, do ap ro fund amento , da 

ref lexao , para que as d e term inates sociais que interferem 

na esco la sejam d iscutidas e co mpreend id as; 

• ao mesmo temp o em que se processa a explicacao e a co m-

preensao da realid ad e descrita, procura-se d ef inir o que e 

p rio ri tario para que a escola possa, p o sterio rmente, p ro p o r 

alternativ as de superacao o u minimizacao de suas d if icu ld a-

des. Co mp ete aos educadores sistematizar a p ro p ria pratica 

ped ago gica, de mo d o que estabelecam propostas de mudancas 

coerentes co m seus o bjetivo s e que lhes p erm itam avangar. 

A s pro po stas d evem ser registradas em u m p iano co ncreto de 

agoes, mais co nhecid o p o r p iano curricu lar o u p iano g lo bal 

da esco la, que atenda as necessidades detectadas. 

2 . 1 . 2 O ato de elabo rar 

O ato de elabo rar e o mo mento p ro p riamente d ito da ejaboragao 

d o p iano curricu lar co nterd o a proposta de mud anga mais cperente 

co m a realid ad e esco lar. O p iano curricular co mo p ro d u to dess; p ro -

cesso co letiv o e intensamente p articip ad o e d ec id id o p o r todas as 

pessoas env o lv id as corszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA •„•.>..,tsso ed uca riv o . 

To m ar decisoes c u i . . . - ares significa assuinir d eterminad aso p co es, 

sig nif ica buscar camirf .ic .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA >. .tuaeao e, essencialmente, to mar deci-

soes de v alo r c o m relagao a pressupostos basicos que co nsid eram: 

9 a educagao co mo Inserida no co ntexto das relagoes sociais e 

a escola co mo instituigao social, parte integrante e insepara-

v el dos demais fenomenos que co mpo em a to talid ad e so cial; 

> o currf cu lo nao co mo uma ativ id ad e neutra mas co mo u m ato 

p o l itic o de interes e;. ncipad o r. Currfculo co mo u m elemen-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8e 

to-chave na apro priagao -pro d ugao do saber d o m inante pelas 

camadas mais pobres da p o p ulag ao ; 

• o aluno co mo sujeito de sua p ro p ria histo ria, c o m vistas a 

superagao de co nd icio nantes d eterministas. N ao deve ser 

caracterizado co mo um co rp o u nitario , mas co mo u m f ru to 

da realidade histo rica, p ro v eniente de um a classe social e de 

u m meio f am il iar e p o rtad o r de valo res, aspiragoes, experien-

cias e co nhecimento s co lhid o s no meio em que se situa, ha-

vend o necessidade de intervengao d o pro fesso r para leva-lo 

a acred itar em suas po ssibilid ad es, a f i m de ultrapassar o 

senso c o m um , o u seja, a v isao frag mentaria e assistematica 

do co nhecimento e p ermitir- lhe um a amp liagao de ho rizo nte; 

• o curriculista (educado r) co mo u m agente de emancipagao , 

d esmistif icad o r de conteudos curriculares. £ o elo de ligagao 

co m as camadas mais po bres da p o p ulag ao , na busca da 

libertagao da opressao . 

Decisoes basicas d o currfculo abrangem questoes referentes ao 

" q u e " , "p ara q u e" , e o " c o m o " ensinar articulad as ao "p ara q uern" . 

A s decisoes relativas ao "p ara q u e " im p l i c am a d efinigao de 

o bjetivo s po litico -ped ago gico s. £ imp o ssfv el p lanejar currf cu lo sem 

o estabelecimento dos o bjetivo s a serem alcangado s. Os o bjetiv o s d ire-

cio nam a seqiienciagao das d iscip linas co m suas respectivas cargas 

ho rarias (grade c u rric u lar) , a selegao e a o rganizagao dos co nteudo s, 

os meios utiiizad o s p ara ensinar e av aliar e as ativ id ad es previstas 

pela escola em seu co njunto . Por isso todos d ev em p artic ip ar da ela-

boracao dos o bjetiv o s, desde os mais gerais ate os mais especfficos, 

os mais restritos de cada d isc ip lina. £ preciso lem brar que a tarefa 

de d ef inir o bjetivo s e, de certa f o rm a, d ed utiv a, co nsistind o no tra-

balho de d eriv ar. 

A escola tern de pensar sobre o que p retend e, d o p o nto de v ista 

p o litico e pedago gico . O p lanejamento de c u rrf c u lo , assentado nos 

pressupostos de uma pedagogia crf tica, tern u m co mp ro misso co m a 

transfo rmagao so cial. Nesse sentido ha u m alv o p o r ser ating id o pela 

esco la: a socializacao do saber, das ciencias, das letras, das artes, da 

p o litica e da tecnica, para que o aluno possa co mp reend er a realidade 

s6cio -eco no mico -po lftica e cu ltural , para que sc to m e capaz de p arti-

c ip ar. do. processo de construgao de um a no v a o rd em so cial. Isso sig-

nif ica d izer que os o bjetivo s curriculares d ev em ser adequado s as 



necessidades sociais e as condigoes de fato , para que sejam v iaveis. 

Por isso, subsiste para os curricuiistas o pro blema de d ecid ir quais 

os menos enfatizado s em d eterminad o s mo mento s. 

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

mais fund amentais d iz respeito a selegao e organizagao dos conteudos 

curriculares. To m ar decisoes sobre co nteudo curricular, alem de ser 

uma tarefa co mp lexa, apresenta algumas caracteristicas que todo edu-

cado r deve ter presentes em sua acao pedagogica. 

Em p rim eiro lugar, e imp o rtante enfatizar que os conteudos a 

serem trabalhad o s nao sao neutro s mas marcados pelos interesses de 

classes que estruturam d iferentes visoes de sociedade, de ho mem, de 

educagao . O m ito da neutralid ad e cientffica (o u nao -neutralid ad e) e 

uma questao id eo ld g ica, po is d iz respeito ao 

carater interessado o u nao do co nhecimento , enquanto que a 

o bjetiv id ad e (o u nao -o bjetiv id ad e) e uma questao gno sio lo gica, 

isto e, d iz respeito a co rrespo ndencia o u nao do co nhecimento 

co m a realid ad e a qual se refere. (Sav iani, 1985, p . 15) 

N ao existind o co nhecimento desinteressado, a neutralid ad e to r-

na-se imp o ssiv el. Cabe lembrar que o carater ideo lo gico d o co nteud o 

curricu lar nao se manifesta da mesma fo rma nas d iferentes d isc ip li-

nas, mas esta presente em todas elas. 

O utra caracterfstica do co nteud o curricular refere-se a sua irr.en-

cio nalid aae, o u seja, situa-se na busca de sua f inalid ad e. Trata-se de 

d :rig ir intencio nalmente as dimensSes tecnica e po lftica d o co nteud o 

o r r i c u l a r em fungao dos o bjetivo s pro clamad o s. Exige-se. necessaria-

w m e . um co mp ro metimento p o litico com a construgao de uma nova 

.co la vo ltad a p ara a transfo rmacao so cial. 

A s dimensoes tecnica e p o lf tica do co nteud o curricu lar devem 

ser co mpreend id as e trabalhadas de fo rma articulad a, pois "esta mutua 

imp iicacao nao se da auto matica e espontaneamente. E necessario que 

seja conscientemente trabalhad a" (Cand au, 1982, p . 21) . 

A terceira caracterfstica consiste na busca do carater sig nif icativ o 

e crf tico do co nteud o . Trata-se de p riv ileg iar a quaiid ad e do co nteud o 

lao a quantid ad e de info rmago es a serem assimiladas pelo s aluno s. 

- ! disso, p ro cura estabelecer as relagoes dos conteudos das d ife-

d iscip linas que integram o currfculo co m os determinantes so-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- ' . ^..t.hi.-jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. - . j  do Lai co nteudo v incu lad o a 

realidade so cial, relacio nand o a p ratica v iv id a (saber de classe) pelos 

alunos co m os conteudos pro po sto s pelo pro fesso r. Im p l ic a a busca do 

co nhecimento da clientela que adentra a escola, sua experiencia, suas 

expectativas, seus valo res, sua concepcao de v id a. 

Esse e o caminho para a inco rpo ragao da exp eriencia dos alunos 

aos novos co nteud o s pro po sto s. Nessa perspective, os conteudos c u rri -

culares deverao ser mais v inculad o s a realidade existential dos alu-

nos e mais ajustados as circunstancias de cada tu rm a. Isso imp lica o 

enco ntro da experiencia traz id a pelo aluno e a explicagao do p ro -

fessor. Dessas consideragoes resulta claro que os co nteud o s curricula-

res sig nif icativ o s, critico s e relevantes sao 

tanto aqueles que expressam as d iferentes culturas, aqueles que 

co mpSem o acervo cientffico -tecno lo g ico da sociedade, bem co mo 

aqueles recriado s na interagao ed ucad o r-ed ucand o , med iado s pelo 

o bjeto d o co nhecimento . (Saul, 1986, p . 127) 

£ ind ispensavel que a esco la conhega a realid ad e d o aluno , inco r-

p o rand o o saber que ele traz quand o ingressa na esco la. 

O utra caracterfstica d o co nteud o curricular d iz respeito a criati-

v id ad e, intimamente inter-relacio nad a co m as d emais. Essa caracte-

rfstica pressupoe a ap ro p riagao , pelas camadas p o p ulares, das " f erra-

mentas c u l tu rais" necessaries p ara se conhecer melho r o meio social 

em que v iv e m . a f i m de p o ssib ilitar ao aluno a realizagao da passa-

gem da sincrise a sfntese, m o m ento da "expressao elabo rad a da no va 

fo rma de entend imento da p ratica social que se ascend eu" (Sav iani. 

1985, p . 75) . 

Para alterar o eixo da transmissao que to rna .'tdos 

mais. estaticos e abstratos para o eixo da elabo iagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — reeiabci 

do co nhecimento que transfo rma os conteudos em reais, d inarm c : . 

concretos, pro fessores e aluno s d evem se co nstitu ir, ambo s, co mo su-

jeito e o bjeto d o processo de apro priagao do co nhecimento e do con-

tro l? sobre ele. Co mo consequSncia, a criativ id ad e p ermite tanto ao 

aluno quanto ao pro fessor um a compreensSo da realid ad e mais ela-

bo rada e mais o rganica. Isso p o ssibilita tambem ao aluno e ao p ro -

fessor o d esenvo lv imento de uma maneira de apreender a realidade 

e agir sobre ela. 

A meto d o lo g ia ap ro p riad a a esse enfo que c u rric u la: p r e s i -

de ap rend izagem; em segundo iugar, que cesenvGlva a criiK 



atraves da exp licitagao das contradigoes que p ermeiam o processo 

ensino -aprend izagem e da explicacao e compreensao das questoes que 

precisam ser reso lv idas e quais conhecimentos sao necessarios para 

reso lve-las; e, em terceiro , a criativ id ad e manifestada pelos educan-

dos atraves da "cap acid ad e de expressarem uma compreensao da 

p ratica em termos tao elabo rado s quanto era possfvel ao pro fesso r" 

(Sav iani, 1983, p . 75) . £ a fase da expressao elabo rad a. considerada 

o p o nto culminante do processo ed ucativ e 

£ uma meto d o lcg ia que p ro cura ev itar o ensino teo rico , livresco , 

estatico e d istanciad o da realid ad e e que se reduz a mera transmissao 

de co nhecimento s. Para o exito do processo ensino -aprend izagem, ha 

necessidade de se trabalhar co m os problemas postos pela pratica 

so cial e que p o d em ser relacio nado s co m os conteudos curriculares. 

A meto d o lo g ia p ro p o sta e calcada no d ialo go , co nsiderado " u m a 

fo rm a de criacao , desde que o mesmo fornece o meio e da significad o 

as m ultip les vozes que co nstro em os 'texto s' co nstitutiv o s da v id a 

d iaria, so cial e m o r a l " ( G iro u x , 1987, p . 81) 

N ad a tern de espo ntanefsta. O papel do pro fessor e insubstitufv el 

na d iregao d o processo de transmissao -assimilacao -elaboracao do co-

nhec im ento . um a vez que o espontanefsmo abandona o aluno a seus 

interesses. A auto rid ad e d o pro fessor v iria c o ntrib u ir para ajudar o 

aluno em seu processo de aquisicao do co nhecimento , exig ind o dele 

esfo rco e d isc ip lina. 

Essa abo rd agem meto d o lo g ica nao significa a adocao de uma 

no v a tecnica de ensino mas im p lica uma nova po stura po r pane cios 

ed ucad o res. Ela estabelece uma respo nsabilidade co letiva para que 

os educado res co mp reend id o s petes varies categorias professionals, 

pais e aluno s, possamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f>m: ;.;nhecimentc des iinvites e das possibi-

lid ad es dos seus ed ucand o s. A meto d o lo g ia que se faz co letiva e so li-

d ariamente e d iferente d aqitela cue e d eterminad azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a priori, de cima 

para baixo , a respeito de co mo devem ser realizadas as ativ idades de 

sala de au la. 

A meto d o lo g ia fund ad a nos pressupostos de uma pedagogia crf-

tica busca a percepcao co letiv a das contradicoes e das d e te rm inate s 

so ciais, necessarias a efetivacao de uma pratica pedagogica ref lexiv a, 

crftica e c riad o ra. Nesse senttd o . tanto os educadores quanto os alunos 

d eixam de ser sujeito s passivos ».»ara se transfo rmarem em sujeitos ati-

vos capazes de p ro p o r acoes ccerentes que p ro p ic iem a superaeao das 

d if iculd ad es detectadas. Isso permite d esmistif icar tanto a visao d ico -

to mizad a de meto d o lo g ia que separa os que pensam dos que executam 

as ativ id ad es pedagogicas quanto a v isao que concebe o meto d o e a 

tecnica co mo sino nimo s e tratados co mo instrumento s neutro s, capa-

zes de reso lver p o r si mesmos os p ro blemas que o c o rrem na sala 

de aula. 

Um a o utra decisao basica do c u rrf c u lo e a que se refere a ava-

liacao da ap rend izagem. Em uma p ro p o sta de educacao transfo rma-

d o ra e de currf cu lo com um enfoque crf tico , so se po de falar em um 

processo de avaliagao que seja co mp atfv el c o m essa concepcao de 

educacao e de currf cu lo . O p ro p rio co nceito de avaliacao tern de ser 

reco nsid erad o , uma vez que a meto d o lo g ia assumiu um a po stura de 

que ensinar nao e apenas um ato de transm itir co nhecimento mas 

u m processo de capacitar os alunos nu m a perspectiva teo rico -pratica 

para reso lverem pro blemas detectados na p ratica so cial. 

Ja nao se po de transfo rmar a avaliacao em qualif icacao de con-

teudos assimilado s nem em instrumento co ntro lad o r e auto ritario . A o 

co ntrario , parece haver mais signif icad o em co nsid erar a avaliacao 

co mo 

"d imensao intrfnseca do ato de co nhecer e p o rtanto fund amental-

mente co mp ro missad a com o d iagno stico do avango d o conhe-

cimento quer na perspectiva de sistematizagao , quer na p ro d u-

gao d o no v o co nhecimento de m o d o a se co nstitu ir em estimulo 

para o avango da pro dugao do co nhec im ento " . (Saul, 19S6, p . 129) 

Desse p risma, a avaliagao esta mais v o ltad a para o d iagn6stico 

da situagao d o aluno e mais preo cupad a em superar os aspectos quan-

titativ o s para se to rnar in^irumento auxil iar d o pro fesso r e do aluno 

na analise d o d esenvo lv imento do processo ensino -aprend izagem. A l -

guns pressupostos sao basicos e p o d em serv ir de re f erential para se 

ref letir sobre avaliagao . 

Em p rim eiro lugar, ela deve ser pensada em fungao da to talid ad e 

d o processo ensinc-aprer.d izagem e v o ltad a p ara o ju lg am ento quali-

tativ e da agao . 

Em segundo lugar, busca uma p o stura crftica e mais vo ltad a 

para a fungao d iagno stica, que p ro cura v erif icar se os aluno s estao 

ultrapassand o o senso co m um (desorganizagao dos co nteud o s) para 

a consciencia crftica (sistematizagao dos co nteud o s) . 



Em terceiro lugar, a avaliagao integrada esta v inculad a a quali 

dade do processo ensino -aprend izagem. Essa id eia de unicid ad e do 

processo ensino -aprend izagem e avaliagao e uma tarefa d iretamente 

ligada aos educadores e aluno s que estao env o lv id o s co m a sua pra-

tica. A avaliagao , p o rtanto , e u m mo mento de aco mpanhamento d o 

processo ensino -aprend izagem. Para tanto , e fund amental uma nova 

o rientagao curricular v inculad a a meta da escola de desco brir junto 

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

campo , ao mesmo tempo mo strar as suas d if iculd ad es e defasagens 

e tentar supera-las, ao inves de safrem ro tulad o s de fracos, ou repro -

vados, o u apenas apro vad o s. 

V ista dessa fo rma, a avaliagao co loca d iferentes tarefas para os 

educadores e entre elas esta a de ultrapassar o ri tu al pedagogico im -

pregnado de auto ritarismo , despindo -a de sua caracteristica classifi-

cato ria, v o ltad a para o co ntro le e enquad ramento dos aluno s. visando 

a aprovagao no f inal do sernestre. Em consequencia, a avaliacao so-

frera uma mud anga q ualitativ a, po is os educadores d eixarao de ser 

os unico s responsaveis pela eficacia do processo ensino -aprendizagem 

(ao lad o dos conteudos e da meto d o lo g ia) . 

A s decisoes basicas de execugao d izem respeito a proposicao de 

medidas o bjetivas de agao co letiv a, no sentido d o aperfeigoamento 

do ato de executar. A med id a que, em termos p o litico s e pedagogicos, 

a escola persiga o bjetivo s vo ltado s para os interesses das camadas 

po pulares, e preciso que os pressupostos e as decisoes operacionais 

do p iano curricu lar estejimi adequados a esse tip o de o b jetiv o . Em 

funcao d o alcance dos o bjetivo s propostos co njuntamente e especifi-

cados no p iano curricular, ha necessidade de se levar em consideragao 

as Condi '.oes m c r e ta s e as possibilidades c'e a escola atingi-Ios. A 

fo rma de alcanca-loszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n?.o pode scr desv inculada dos conteudos trans-

fo rm aczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. j es cos o bjetivo s nem das condigoes concretas da escola. 

A ssim , as medidas o bjetivas de agao referem-se as orientagoes 

que ratio naliz ers a utilizagao de meios para a obtengao dos o bjetivo s. 

A s o rbntagces para o d esenvo lv imento do p iano curricu lar devem 

ser simples e o bjetivas. A s decisoes necessarias ao d esenvo lv imento 

do currfcu lo e a garantia da qualid ad e do ensino g iram em to rno da 

organizagao de turmas e tu m o s, necessiria f lexib iiid ad e na prepara-

gao do calend srio e ho rario s escolares, na o bservancia das normas 

contid<:o no leg iruentq esco lar, que expressam os co mpro misso s assu-

re'-- , C ; " 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '• perante a equ'ne co bg iad a e perante a assembled 

geral que o ap rec io u. £ preciso ter presentes as decisoes relativas as 

ativ id ad es da equipe tecnico -ped ago gica, as relativas aos servigos ge-

rais da esco la. 

Do is po nto s imp o rtantes d iretamente ligad o s as decisoes de exe-

cugao aind a merecem atengao . O p rim e iro d iz respeito a fo rmagao 

co ntinuad a dos educadores e func io nario s da esco la, env o lv end o a 

p articip agao em cursos de l icenc iatura, de pos-graduacao , aperfeigoa-

mento e atualizagao , seminario s, congressos e o utro s congeneres. O 

segundo p o nto refere-se a necessidade de g arantir as condigoes ffsicas 

e materials ind ispensaveis ao d esenv o lv imento curricu lar. Trata-se de 

criar condigoes para que a esco la co mo instituig ao p ublica esteja d ev i-

d amente aparelhad a para c u m p ri r c o m efetiv id ad e sua fungao . Co m o 

A rro y o (1986, p . 41) co lo ca: " u m a esco la possfvel para o p o v o tern 

que co mecar p o r criar co nd igo es para sua existencia material, sem a 

q ual sera ro m antico rep ro g ramar alternativ as pedagogicas ino v ad o ras" . 

O ato de executar o p iano c u rric u lar e o ato de co lo car em agao 

o que f o i d iscutid o e d ec id id o co letiv amente. N a execugao d o p iano 

c u rric u lar o que se faz e v erif icar se as decisoes fo ram acertadas o u 

erradas e o que e preciso rev isar o u re f o rm u lar. Tend o em vista as 

d iferentes circunstancias, pode-se to rnar necessario tanto alterar de-

terminad as decisoes quanto intro d u z ir agoes co mpletamente no vas. 

A avaliagao do c u rrf c u lo calcada nos pressupostos da pedagogia 

crftica parte da necessidade de co nhecer a realidade esco lar. busca 

exp licar e co mpreend er criticamente as causas da existencia dc p ro -

blemas bem co mo suas relagoes. suas mud ancas e se esforva po r p ro -

p o r agoes alternativas (criagao co letiv a) . A p artir desses pressupostos. 

Saul (1988, p . 61) apresenta dois o bjetiv o s basicos de avaliacao 

que p o d em ser aplicados ao c u rrf c u lo : 

— " i l u m i n ar o cam inho da transfo rmag ao '\ u n d o em vista o 

auto co nhecimento crf tico do co ncreto . favo recendo a d ef ini-

gao de alternativas para a rev isao o u refo rmulagao do p iano 

curricu lar; 

- - "benef ic iar as aud iencias no sentid o de rorna-las auio .' .eter-

m inad as" , ou seja, i m p ri m i r um a d irecao i:s agoes dos ed u-

cadores, em co nfo rm id ad e co m os valo res que elegem e co m 

os quais se co m p ro m etem . 

O processo de avaliagao cnv o lv e tres mo mento s: a descrigao u : i 

rc . i l id ••• esco lar, a co mpreensao crf tica d a realidade descrita ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i* p ro -
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