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APBESEt TTAC^O 

0  est udo que apr esent amos a segui r  e que ,  de agor a em di ant e passamos a 

i nt r oduz i r ,  t ern como t eni a " pl anej ament o cur r i cul ar "  

0  r ef er i do pl anej ament o cur r i cul ar  que dest acamos no desenvol ver  da mono 

gr af i a e de gr ande i apor t anci a par a a s e s c ol a s ,  v i st o que e a base do t r abal ho da 

super vi sao escol ar *  

0  pl anej ament o e a l go de i mpor t ant e em nossas a t i v i dades .  Pl ane j ar  no as,  

pec t o eduoaci onal  t em um va l or  r el at i vament e r aai or  e mai s abr angent e .  

Podemos di z er  que pl anej ament o consi st e na t ar nsf or macao da r eal i dade em 

. uma det er mi nada di r e j ao.  

Tendo em vi st a o obj et i vo a ser  a l cangado,  o pl ane j ament o deve est ar  f un 

dament ado numa est r ut ur a sol i da e r evest i r - se de cl ar ez a af i m de que a acao pr os-

t a apr oxi ae a r eal i dade de um i de a l .  

l5 ez at ament e na sua est r ut ur a que r esi de a ef i c i enci a do pl ane j ament o.  A 

ef i c i enoi a consi st e poi s na execuoao de um t r abal ho que se r ea l i z a .  

Com est a pr opost a ,  obj et i vamos most r ar  cami nhos a agao super vi sor a na 

busca col et i va de i dei as par a sol uci onar  pr obl emas que at i nj am a educacao.  

Par t i ndo da £ ,  desenvol ver  um t r abal ho compr omet i do com a t r ansf or aacao •  

soci al  par a mel hor i a do ens i no.  

1§  sabi do que a educacao t ern enf r ent ado gr andes di f i cul dades .  Sua hi st or i a 

e r epl et a de obst acul os que por  sua vez t em pr ovocado o r et ar dament o de seu pr o-
1 

pr i o r e t ar dament o,  di go,  o r et ar dament o de seu pr opr i o desenvol v i ment o.  Sabe- se '  

poi s ,  que a s i nf l uenci as pol i t i cas ,  economi cas e i deol ogi cas sempr e f or am uma cons 

t ant e a o l ongo de sua hi s t or i a .  Tai s f at or es agi r am negat i vament e na educagao,  mae 

por  out r o l ado sat i sf az em pl enament e os i nt er esses da cl asse domi nant e .  Est a por  

sua v e z e compost a por  uma mi nor i a que det em o poder  suae pr opr i as ma os .  

Bnt r e os di ver sos pr obl emas l i gados a educagao e que t em ger ado ser i as '  

oonsequenci as e o que di z  r espei t o ao pl anej ament o cur r i cul ar .  

0  pl anej ament o t em como obj et i vo a el abor agao de f or mas e est r at egi as
 1 

que v i sam of er ecer  ao a l unado os conheci ment os de modo c l a r o.  

Si quant o i s s o,  o cur r f cul o consi st e na si st er nat i zacao do conheci ment o a 

ser  mi ni st r ado dent r o da comuni dade escol a r .  

Par a i sso f oi  pr eci so uma f undament agao t eor i ca sobr e o assunt o com o 
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obj et i vo de e l abor ar  uma pr opost a de agao pedagogi oa que possa i nt er vi r  com a r ea 

l i dade escol a r .  

0  cur r i cul o e por  demai s i mpor t ant e no pr ocess© educac i ona l .  El e t em
 4 

per spect i va ampl a e abr ange um con j unt o de a t i v i dades , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ta.±s a t i v i dades af et am de 

f or ma di r et a ou i ndi r et a o conheci ment o no que di z  r espei t o a t r ansmi ssao e assi ^ 

mi l a ga o.  

Todav i a ,  dent r o dessa per spect i va podemos assegur ar  que o cur r i cul o e 

um i n st r umen t o que ger a conf l i t o ou choque de saber es quai s sej am:  Si st emat i z ado,  

que e i mpr esci ndi vel  ao ent endi ment o da r eal i dade no aspect o cr i t i co,  por  out r o 

l ado o saber  de c l a s s e ,  i s t o e ,  o saber  que o al uno r epr esent a como r esul t ant e *  

de sua pr opr i a sobr evi venci a,  ouj as f or mas sao cr i adas pe l as cl asses mai s si m-  *  

pi es e huai l des ou se j a ,  as camadas popul a r es .  

Dent r o desse pr i sma podemos af i r mar  que o cur r i cul o se encont r a i nt i ma-

ment e l i gado a r esponsabi l i dade que a escol a deve assumi r  par a com o a l uno,  pe - '  

r ant e os educador es ,  f unc i onar i os ,  pai s e a soci edade em ge r a l .  

Por  consegui nt e ,  esse i mpor t ant e papel  ger a compr omi sso de or dem soci al  

e pol i t i co,  al em de ma i s pr eci sament e com pr obl emas l i gados ao pr ocesso de t r ans 

mi s s a o,  assi mi l agao e a pr odugao de conhec i ment o.  

Sl nal ment e o pl anej ament o cur r i cul ar ,  consi st e num oonj unt o de agoes •  

eduoaci onai s de c i s i v os .  Compr eende ai nda na compr eengao das pr opr i as concepgoes 

cur r i oul ar es que por  sua vez ex pr i me uma v i sao ampl a de soci edade e de educagao.  

Not adament e ,  ao execut ar mos uma t a r e f a ,  sem duv i da ,  a execugao se da r  

com e f i c i enc i a .  Por t ant o,  a ef i caci a e a l cangada no moment o que se escol he uma '  

agao capaz de execut ar  a l go con f or me a f i nal i dade pr e- est abel eci da,  

Esper a- se que est a pr opost a si r va de subsf di o par a o desenvol vi r aent o no 

ambi t o das escol as ,  numa v i sao mai s ampl a par a um bom deser apenho e a pr opr i a si s 

t emat i z agao do pl anej ament o cur r i cul ar .  
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KARCO TE6RIC0 

A pesqui sa desenvol vi da com os super vi sor es est aduai s e muni ci pal s que 

pr est am ser vi go nos muni ci pi os de Sousa e Caj az ei r as f oi  por  demai s opor t una e 

i mpor t ant e par a o desenvol v i ment o de nossa pr opos t a .  0  t r abal ho apont ou di ver -

sos pr obl emas que se const i t uem gr andes obst acul os i r apedi ndo o desenvol vi ment o 

de uma agao pedagogi oa oapaz de i nt er vi r  na r ea l i dade .  

Eht r e os mui t os pr obl emas ver i f i cados dest aca- se o pl anej ament o cur r i cu 

l a r .  Segundo os concl ui nt es do per i odo 93*1,  est e f oi  o i t em ma i s coment ado.  Ra-

z ao pel a qual  se j ust i f i ca a opgao de f a i ar  sobr e o a s s unt o.  

& com base no que f oi  def i ni do se f az necessar i o e a t e i ndi spensavel  ej 3 

t udo v i sando um conheci ment o t eor i co mai s pr of undo sobr e o t ema era pa ut a .  Dessa 

f or ma ,  i s t o e ,  f undament ado na pr of undi dade desses conheci ment os poder emos subsi ,  

di ar  obj et i vament e a educagao ou se j a ,  poder emos of er ecer  el er aent os ass i s t enoi - '  

a i s ou super v i sor .  

Sf i be- se,  i nf e l i z ment e ,  que a educagao no Br asi l  apr esent a gr andes pr o- *  

bl emas que compr omet e seu pr opr i o andament o,  pr obl emas est es de or dem t ecni co-  '  

pedagogi co.  

Todavi a a educagao em nosso pa i s na o at ende aos ansei os da soci edade si ^ 

mul t aneament e o cur r i cul o em nossas escol as na o se apr esent a di f e r ent e .  Af i nal  '  

e l e f oi  i nt r oduz i do sob a i nspi r agao amer i cana ,  j ust ament e no per i odo em que 

v i venci avamos o i mpul so da t ecnol ogi a .  Segundo os aut o r es amer i canos o us o do c ur  

r i cul o t i nha como f i m a adapt agao dos i ndi v i duos no que se r ef er e a or dem i ndus 

t r i a l ,  assi m c omo,  par a pr omover  consenso,  homoger j ei dade e sol i dar i edade,  car act _e 

r i st i cas que i dent i f i cavam a cor auni dade r ur al  e que r api dament e desapar ec i a .  

Logo apos sua i nt r odugao o cur r i cul o adqui r i u car at er  i novador  ooor r eu 

na decada de vi nt e suas pr i mei r as r e f or ma s .  Poi  exat ament e na Ba hi a ,  Mi nas Ger a-

i s e no Di st r i t o Feder al  que acont ecer am a s pr i mei r as modi f i cagoes ,  que sur gi r am 

sugest oes r ef er ent es a or gani z agao de cur r i cul os e pr o gr a ma s .  Tai s sugest oes ca-

r act er i z ar am os pr i mei r os passos v i sando a si st emat i z agao do pr ocesso cur r i cul ar .  

A par t i r  da r ef or ma houve uma pr opost a de pr i nci pi oe t eor i cos com di f e -

r ent es a ut or e s ,  que dest acar emos a di a nt e .  Sur gi u t ambem i nst i t ui goes como I FSP e 

PABAES,  no caapo da pe s qui s a ,  que f ez us o de cur sos ,  l i v r os ,  t ext os par a f a l ar  '  
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da r ef or ma cur r i cul ar .  

Da r ef or ma cur r i cul ar ,  podemos c i t ar  ent r e mui t os a ut or e s ,  An£s i o Tei i ed 

r a que v i a per spect i va em r el agao ao cur r i cul o l i gado a or gan i z acao da i nst i t ui - *  

gao publ i ca na Ba hi a ,  enf at i z ando assi m a pr eocupagap de se r ef az er  o cur r i cul o 

escol ar  de acor do com as necessi dades l oc a i s .  

Mer ecu dest aque t ambem Fr anci sco Campos e Mar i o Cassamat a de Mi nas Ger a 

i s que dest acou com cl ar ez a a escol a nov a ,  onde r eor gani z a o ensi no e l ement ar  e 

nor ma l .  Aqui  se def i ne ent ao o papel  da escol a al ement ar  consi der ada i nst r ument o 

de r econst r ugao soc i a l .  

Esse pr i noi pi o evi denci ava- se no r eal oe a t r abal hos de gr upos nas esoo-

l as de a ul a ,  ambi ent es i nst r uci onai s democr a t i cos ,  onde se not a o pr ocesso de en_ 

s i no- apr endi z agea,  a r el agao ent r e pr of essor  e al uno e o cont eudo do cur r i cul o *  

como a v i da r e a l .  

A concepcao de cur r i cul o Dewei  e Ani s i o Tei xei r a a v i am como " e a or i gem 

e o cent r o da t eor i a ,  di go,  e o cent r o de t oda a at i v i dade escol ar
1
* .  Baseado ne s -

t e concei t o per cebe- se a {  o r espei t o at r i bui do a per sonal i dade da cr i anga ,  v i s t o 

que ,  segundo Ani s i o Te i xe i r a ,
 M

0 homem se desenvol ve de acor do com o aj ust ament o 

socai l  de oada um" .  

Ve a educacao como cr esci ment o,  cr esci r aent o como vi da e educagao como *  

v i da .  Por t ant o o pl anej ament o cur r i cul ar  e um con j unt o de at i vi dades onde as cr i  

angas passar a a vi ver  dent r o da r eal i dade escol ar  dur ant e t oda a v i da .  

Tei xei r a e por t ant o ot i mi st a e f oge da r eal i dade em r el agao a s r ef or mas 

cur r i cul ar es e suas consequenc i as .  

Fundar aent ando- se nessas concepgoes suger i u sugest oes par a a el abor agao 

de novos cur r i cul os e pr ogr a ma s .  Como por  e x e mpl o,  def i ni r  obj et i vos e pl anej ar  

a s at i v i dades e as est r at egi as cur r i cul ar es .  

& conveni ent e a e l abor agao de cur r i cul o com t endenci as pr ogr essi st as '  

ou dent r o de um par adi gma cur r i cul ar  de consenso,  i st o e ,  que se f i r me si br et udo 

na compr eensao.  

Anal i sando cur r i cul o sob o pont o de v i st a cr i t i co ou par adi gma di nandco 

- di a l ogi co podemos obser var  o col abor agao dos aut or es amer i canos KLchael  Appl e e 

Henr i  Gi r oux .  Segundo Domi ngues os aut or es ci t ados pr ocur ar am desenvol ver  um t r a 

ba l ho de di mensao mai s a mpl a .  Pr ocur ar am at i ngi r  ni ve i s mai s avangados ,  i s t o e ,  

a l em dos par adi gmas t r adi ci onai s de f or ma que f i car se evi dent e a f ungao i d e o l o ^ 

ca desempenhados pe l o pr opr i o cur r i cul o.  Sabe- se que os aut or es se pr eooupar am
 1 

com as r e l agoes exi st ent es ent r e cur r i cul o e economi a ,  es t udo,  i deol ogi a ,  poder  
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e cul t ur a ,  quando devi am t er  expl or ado t ema sob o aspect o t ecni co de pl ane j amen

t o cur r i cul ar .  De cer t a f or ma ,  segundo Macdona l d,  os doi s especi al i st as aqui  men 

ci onados apr esent ar am per spect i vas est r ut ur ai s que evi denci am i dei as que r eduz em 

ou el i mi nam a opr essao nas e s c ol a s .  

Embor a a aval i agao de Domi ngues a r espei t o dos doi s aut or es na o nos of e 

r ega uma v i sao mai s ampl a ,  pr ecebe- se i ni ci al ment e que um dos pr essupost os ,  t an-

t o de um quant o do out r o e passi vel  de or i t i ca .  Appl e ,  f a l ando sobr e as r ef or mas 

cur r i cul ar es def ende a i dei a de que el as conduz em a per cepgao de est r ut ur as o p x % 

si vas e ,  que por  sua vez podem or i gi nar  uma nova or dem s oc i a l .  Snquant o i s s o,  Gi  

r oux na o de i xou por  me nos ,  quando apr esent ou pr opost as no sent i do de que o desen 

vol  v i  men t o do pensament o cr i t i co se car act er i z ava com um i nst r ument o que se opun 

ha a i ncul cagao i deol ogi ca pe l o cur r i cul o oc ul t o.  

Concl ui - se ent ao que ambas as pr opost as associ adas a compr eensao de Do

mi ngues soment e acr escent a a i dei a e o i nt er esse emanci pat or i o.  Ve- se que ambos 

os i nt er esses sao i dent i cos e consi st ent es a r ej ei cao a cul t ur a do pos i t i v i smo,
1 

a l em de se car aot er i z ar em com f i ns soci ai s e pbl i t i c os .  

Podemos obser var  que o cur r i cul o se f undament a em t r es l i nhas:  Soci ol o-

gi ca ,  f i l osof i ca e ps i col ogi ca .  

TOTDABDWAgXP 3 0 CI 0 L 6 g X CA 

0 cur r i cul o,  segundo o aspect o soci ol ogi co se f undament azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA em bases sol i -

da s ,  i s t o e ,  na s condi goes apr esent adas pel o i ndi v i duo# Sua i mpor t anci a consi st e 

no desenvol vi ment o das apt i does do ser  huma no.  Bxpl or a por t ant o a capaci dade di - "  

menci onal  de cada um l evando- se em cont a sua pr opr i a r ea l i dade ,  consi der ando su-

a s or i gens ,  o r aei o soci al  v i sando encont r ar  sol ugoes par a seu pr opr i o desenvol vi  

men t o .  

Sabe- se que o homem se car act er i z a como o ser  mai s desenvol v i do.  Gr agas 

a s suas apt i does el e e capaz de assumi r  e desenvol ver  i mpor t ant es mi ssBes no me-

i o em que v i v e .  I ht el i gant e e t al ent oso adqui r e conheci ment os r eai s do pr pr i o me_ 

i o .  Fundament ando esses conheci ment os el e age no aspect o cr i t i co no sent i do de •  

modi f i car - se soc i a l ment e .  

Dessa f or ma o homem par t i ci pa at i vament e de seu desenvol vi ment o soci al  

e o f az de f or ma consci ent e de sen vol  vend o a si  e ao ar abi ent e em que v i v e .  

£ j ust ament e sobr e esse aspect o que devemos nos al i cegar mos par a a el a-
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bor agao de um pr oj et o cur r i cul a r .  Ass i m sendo,  est ar emos nos i dent i f i cando com a 

r eal i dade soci al  da c l asse t r abal hador a,  e a o mesmo t empo obser vando os seus l i nd 

t e s ,  d i go,  os seus oonf l i t os .  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" • • • 0  chegar  hi s t or i co do homem a uma t ot al i dade da capaci dade e ,  

a o mesmo t empo,  a uma t ot al i dade de capaci dade de consumo e goz o,
 1 

em que se deve consi der ar  sobr et udo ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U LS x ^ l - u i r dos bens espi r i t u- '  

a i s ,  a l em dos mat er i a l s de que o t r abal hador  t em est ado excl ui do em 

consequenci a da di v i sao do t r aba l ho" .  ( Manacor da,  c i t ado em Gadot t i ,  

1984: 58) .  

Bi ant e dessa r eal i dade f az - se necessar i o a i nt egr agao de t odos ,  educado-

r e s ,  e educandos ,  par a que j unt os mar cher aos num so sent i do:  de l ut ar  pe l a ext i n- *  

ga o do oapi t al i sr ao sobr e a cl asse t r abal hador a,  par a ev i t ar  a di scr i mi nagao da s 

e s c ol a s ,  e se est abel ega uma escol a uni ca onde t odos sej am v i s t os sob 0  mesmo n i -

ve l  de i gua l dade .  

Com est a pr opost a est ar emos t ent  ando apr esent ar  sugest oes pr opi c i ador as 

par a a f or magao soci o- cul t ur al  e pol f t i ca ,  t endo como base a r eal i dade i ndi vi dual  

do a l uno.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F u r mMa i T Ag So F I L0 S6 F I CA 

Vi st o sob o aspect o f i l osof i co o homem r epr esent a a l go por  demai s i mpor 

t a nt e ,  not adament e el e apr esent a a l go que evi denci a por  si  me s mo.  Tal e evi denci as 

se basei am na s pr opr i as v i v e nc i a s ,  cuj a met ol ogi a ut i l i z ada es t a a l i cer cada na 

di scussao ou r evel a^ao do mundo que ser ve par a desve l ar  no ser  humano a consci en-

ci a e 0  desenvol vi ment o de seu pr opr i o pot e nc i a l ,  

" . . . A essenci a da f i l osof i a e a pr ocur a do saber  e na o a sua pos s e " .  

( Ka nt ) .  

Fundament ado nesse conce i t o,  a educagao f i ca na r esponsabi l i dade da cr i a 

ga o de espagos e opgoe s .  I s t o cont r i bui  par a o desenvol vi ment o da consoi enci a cr i  

t i c a .  Consequent ement e o homem t oma - s e um ser  pensant e ,  consci ent e num pr ocesso 

de t r ansf or magao ou ser  da " pr ax i s" ,  pan t o f undament al  par a a concr et i z agao do " ho 

mem nov o" .  
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Uot a da me nt e ,  a escol a f unci ona obj et i vando al cangar  os f i ns soc i a i s ,  t en 

do como f i nal i dade a i nt egr agao e adapt agao do homem na soci edade e sua t r ansf or  

ma ga o.  

Segundo obser vagoes t em- se const ado que o pr ogr ess© da psi col ogi a de s - '  

per t ou a t engao par a o es udo das cr i angas ,  por  out r o l ado se ver i f i ca um aspect o 

pr eocupant e ,  no que se r el aci ona a at ual i dade no que concer ne aos di ver sos t i pos 

de r el acoes i nt er pessoai s .  Assi m f i ca evi dent e que a ps i col ogi a ,  no que se r e l a 

ci ona a.  educagao,  pr ocur a det er mi nar  " novas uni dades de es t udos" ,  par a est abel e—  

cer  uma abor dagem do i ndi v i duo v i v o.  

l al  i nf l uenci a psi col ogi ca se const at a na pr opr i a ar ea das r el agoes hu~ 

ma na s ,  f at o est e compr ovado pe l o desenvol vi ment o sempr e cr escent e e at r aves das 

i nvest i gagoes r eal i z adas nesse c a mpo,  assi m c omo,  na s obser vagoes das per cepgoes 

i nt er pessoai s e na s di f er ent es manei r as de cor auni cagoes ent r e a s pe s s oa s .  Af i na l ,  

o homem r epr esent a a base f undament al  de e s t udo.  KLe consi st e num con j unt o t ot al  

que de f or ma cont i nua r eage a out r as t ot a l i dades .  

Por t ant o,  f undame>. t al mant e,  di go,  f undament ado no pr i nci pi o de que o ho 

mem r epr esent a a ar ea f undament al  de e s t udo,  cada um desenvol ve um conj unt o de '  

pe r cepgoes ,  e nat ur al ment e f or ma de r aanei r a or gani z ada seu mundo i nt er i or ,  i s t o 

e ,  ment al  e mot i vac i ona l .  Dessa f or ma ,  e evi dent e que o homem e um ser  i nt e gr a l !  

z ado com os seus semel hant es cuj o compor t ament o e decor r ent e da per manent e i nt e -

r agao de pe s s oa s .  l al  compor t ament o t em como I nf l uenci a det er mi nant e o conj unt o 

de agoes dos si st emas de i nt er agoes onde o homem a t ua ,  bem c omo,  pe l o pr opr i o
 1 

cont ext o bi ol ogi co e hi s t or i c o.  
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ASPECTO LEGAL BO Cl TRRf  00X0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0  Br asi l  necess i t a ur gent ement e de uma ampl a r ef or ma na educagao e no •  

e ns i no.  Faz - se necessar i o apr ovagao i medi at a de uma nova L. B. B.  -  Lei  de Bi r et r i  

z es e Ba s e s ,  j a que a ul t i ma r emont a de 1971, por t a nt o,  por  demai s ar cai ca e I on 

ge de at ender  a s necessi dades a t ua i s .  

Ampar ado nes t a Le i  de I &r et r i z es e 3ase3 e que se f undament a a di sc i pl i  

na cur r i cul o.  Assi m como a l e i  di sc i pl i na ,  na o desenvol veu sat i s f at or i ament e .  So 

que se r ef er e a cur r i cul o de en si n o pr i mer i o ver i f i ca- se um avango l ent o pr ovocai  

do uma consequent e f l exi bi l i dade as escol as de ni ve l  secundar i o pr opor ci onando *  

sua def i ni t i ve,  par t i c i pagao na sua e l abor agao.  

Com o advent o da nov a Const i t ui gao,  em 1988, sur gi u a opor t uni dade da 

e l abor agao de uma nova L. D. B.  Est a l e i  consi st e na nor mat i z agao,  i st o e ,  na c r i -

agao de r egr as e no est abel eci ment o dos f i ns da educagao,  i ndi cando os cami nhos 

a ser em t r i l hados .  Al em di sso dever a det er mi nar  os r aei os at r aves dos quai s suas 

f i n a l i dades ser ao a t i ngl da s .  

Como r esul t ado da consul t a ,  a L. B. B.  t r ar a ent r e out r as a s segui nt es *  

vant agens:  a )  educagj J
0
 publ i ca gr at ui t a nos di ver sos ni v e i s ;  b)  acesso democr at i  

co a s escol as e i nst i t ui goes;  o)  est r ut ur a f i si ca adequada e equi pament o necessa 

r i o compat uvel  ao ensi no? d)  pr of i ssi onai s capaci t ados e bem i ncent i vados ao en-

si n o e a pesqui sa;  e )  l i mi t e de a l unos por  t ur mas;  f )  pi ano de car r e i r a;  g)  e du

cagao or gani z ada,  i st o e ,  car ga hor ar i a ,  dur agao do our so e/ ou hor a aul a ;  h)  a u- '  

men t o da a l  { quot a do sal ar i o dest i nado a educagao;  i )  aut onomi a uni ver s i t a r i a .  

Snbor a o assunt o se en cent r e em debat e no Congr esso ^Taci onal ,  i nf e l i z -
1 

ment e exi st em var i os i mpeci l hos que devem ser  super ados com v i s t as a t o ma r  a 

r ef or ma uma r ea l i dade .  

Toda v i a ,  ocor r e que a sua t r ami t agao vom sof r endo ser i os e gr aves a t a -
1 

ques por  par t e dos Beput ados conser vador es que compoe a comi ssao de Educagao da 

Camar a e ,  que se mani f es" f cam" pr i vat i st as
M
 e f er r enhos def ensor es dos i nt er esses *  

da e duc a ga o.  E,  par a que se possa ava l i ar  a pr essao que o pr oj et o vem sof r endo,
1 

bast a v e r  ou saber  que ,  apos a s e l e i goes de 1990* P ^ a Gover n ador  e Beput ados ,  '  

f oi  modi f i cada em 6 0 $ no seu cont eudo.  

Concl ui - se por t ant o que o andament o do pr oj et o e bast ant e cr i t i co poi s 

cami nha a passos l ent os encont r ando ser apr e " obst acul os" .  I magi ne ai nda que desde 
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dezembr o de 1990  at e 1991 f or am apr esent adas mai s de 1.200  er aendas.  As s i m,  devi do 

esse emar at i hado de sugest oes ou al t er agoes e os r el at or i 03 apr esent ados,  o pr oj e-

t o per deu mai s de 50$  de sua or i gi nal i dade adqui r i ndo out r as car act er i st i cas.  



10 

MARCO OPSRACI QTAL 

Jf est e ma r c o,  f az - se necessar i o um posi ci onanent o def i ni do a f i m de que 

a i nst i t ui gao t o me - s e ef i c i ent e e possa pr opor ci onar  uma apr oxi r aagao ent r e a r e 

a l i dade exi st ent e e a r eal i dade descr i t a i dea l ment e .  

No sent i do educaci onal  exi gi - se um posi ci onament o pedagogi co no qual  es_ 

t ej a i nser i da a descr i gao do t i po de educagao supost ament e adequada e que sej a
 1 

concr et a t ant o com og i dea i s do homem quant o de soci edade j a est abel eci dos no *  

mar co dout r i na l .  

Conol ui - se ent ao que o mar co oper at i ve se basei a nos mei os que conduz em 

a pr at i ca que poder ao l evar  aos obj e t i vos .  
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Tendo concl ui do o t r abal ho sobr e pl anej ament o cur r i cul ar  e ,  embor a t en 

ha enf r ent ado di f i cul dades ,  cont udo,  posso mui t o bem assegur ai *  que f or  por  demai s 

i mpor t ant e e pr ove i t oso.  Por t ant o,  de gr ande r el evanci a par a o enr i queci ment o dos 

nossos congec i ment os .  

Const a de uma pr opost a i nacabada e que as cr i t i cas ser ao de gr ande va -

l i a e cont r i bui r a par a um mel hor  desempenho de uma nov a pr a t i ca .  

Em s i nt ese ,  a exper i enci a v i v i da t r ouxe mui t as concl usoes e pr opost as 

i mpor t ant es que col ocadas em pr at i ca v i r ao cont r i bui r  si gi i f i oant ement e com o avan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 0  da educagao em nos s o pa i s .  

Sabe- se que a educagao no Br as i l  dei xa mui t o a dese j a r ,  uma vez que se 

f undament a numa est r ut ur a pedagogi oa ar ca i ca e venci da e por  i s s o,  evi dent ement e 

na o at ende aos ansei os e necessi dade do a l una do.  

0 t r abal ho f oi  r eal ment e uma ar dua t ar e f a ,  cont udo,  por  demai s gr at i f i  

cant e t endo em vi st a o a l t o t eor  de conheci ment os adqui r i dos .  

Vi sando al cangar  obj et i vos concr et os ,  nos baseamos em f undament os t eo-

r i cos concer nent es a pl anej ament o cur r i cul ar ,  r ecor r endo i ncl usi ve a di ver sas f on 

t e s ,  bi bl i ogr a f i cas .  Est a f ase que f oi  a pr i mei r a consi st i u na l ei t ur a de obr as 

a f i m de nos adapt ar mos e nos capaci t ar mos par a a e l abor agao da pr opost a em a pr e go.  

Dando sequenci a ao t r abal ho passamos a segunda et apa que se r el aci ar eou 

com a r edagao da pr opost a apr esent ada .  JTest a f ase a di f i cul dade f oi  una ni me . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tal  

di f i cul dade deve- se a f a l t a de ba s e ,  i s t o e ,  a o despr epar o r el at i vo a sel egao de 

i de i as dos t ext os l i dos e r el aci onados numa uni oa r edagao.  

Hnt r e t ant o,  mesmo consi der ando 0  f at o de que houve di f i cul dades t i v e - '  

mos de l ut a r ,  t r abal har  par a veneer  os obst acul os encont r ados .  0 r esul t ado f oi  com 

pe ns a dor .  Assi m a pr opost a nos ser vi u sobr et udo de est i mul o e i ncent i vo na busca 

do saber  s i s t emat i z ado,  a l em de r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 0 3  possi bi l i t ar  o esol ar eci ment o as nossas i nda^ 

^ g o e s .  Todavi a nos sent i mos al i cer gados em conheci ment os pr at i cos e obj et i vos 0  

que nos possi bi l i t a me i os par a a r ea l i dade .  

Concl ui mos que a e l abor agao di st a pr opost a t em sent i do der aocr at i co uma 



v e z que sua pr eocupagao est a di r eci onada especi f i cament e a o a l uno das camadas po~ 

j ul ar es*  Al er a di s s o,  pr ocur a encami nhar ~se par a um ni ve l  cr i at i vo onde se dest aca 

a conot agao dada a o pl anej ament o cur r i cul a r .  

Pi na l ment e ,  t emos ab30l ut a consci enci a de que os est udos e pr odugoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f c b r 

r am i mpor t ant es par a o nos s o desenvol vi ment o i nt el eot ual  bem como par a a i mpl er aen 

t agao da qual i dade das ccncepgoes a bor da da s .  
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UNTVERSI DADE FEDERAL DA PAKAf eA 

CAMPUS V -  CAJAZEI RAS -  PB.  

CURSO:  PSDAGOOI A 

ALU2TA:  Ri t a Leni ce Cl ement i ne Vi e i r a .  

PROGEUMAC^O DO MARCO OPBRAQI QTA. L 

TEMA:  PLAf f EJAl OTTO CURRI CULAR.  

OBJETI VOS;  

GERAL:  - Real i z ap cur sos de aper f ei goament o com os super vi sor es dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9* 

e 10 6 Regi oes de 2 hs i no.  

ESPECI FI COS:  - Est udar  a concepgao de cur r i cul o numa v i sao conser vador a .  

- Pr omover  uma ent r evi st a enf ocando cur r i cul o numa concej o 

gao pr ogr ess i s t a .  

-  Real i z ar  semi nar i o sobr e pl anej ament o cur r i cul ar  com 

os super vi  sor es de Sousa e Ca j az e i r as .  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r c- ^^- y- . .  Pl anej ament o cur r i cul ar ,  or i gem,  concepgao a el abor agao de uma r r opos-

t a cur r i cul a r .  

MBTQDCLOOI A: . Pesqui  sas 

• Di al ogos 

• Real i z agao de aul as exposi t i vas 

• Semi nar i os 

. Pal est r as 

• Lei t ur as 

• Debat es 

• Sbcposi gao de t r abal hos 

• Ent r evi st as 

• Di scur sp sobr e a pr opost a 

• Est udo di r i gLdo 

. Mont agem da pr opost a cur r i cu

l ar  



CBCROCaUUzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE ATI VI DADES 

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

03*02.1994 Di scussao com os super vi sor es sobr e a pr opost a de t r aba l ho.  

0 4.0 2.1994 Tr abal har  a or i gem do cur r i cul o.  

05.02.1994 Est udar  a concepgao de cur r i cul o.  

06.0 2 . 1994 Est udo par a apr of undament o t eor i co.  

07.02. 1994 Di scussao sobr e 0  est udo em pa ut a .  

10 .02. 1994 Ent r e v i st a com um educador .  

11.02. 1994 Mont agem de um cur r i cul o.  

12*02.1994 Aval i agao do our s o.  



U N I VE R S I D AD E E E ST A G I O 

CU R R I CU L AR : SU BSI D I O S 

P AR A D I S CU S S AO * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mar i a de Lour des de Al buquer que Fdver o* *  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A universidade: fonte de produgao de 

conhecimento, de tecnologia e de cultura 

Entre as instituigoes de ensino superior, deve-se 

distinguir a universidade como centro de produgac- 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 flinches devem ser pen-

sadas e trabalhadas levando-se em conta as exigencias 

da sociedade, nascidas de suas pr6prias transforma^Oes 

em um mundo em constantes mutacoes e crises. Esta 

colocagao evidencia, de modo mais ou menos flagrante, 

o problema das relagoes entre universidade e sociedade. 

Percebe-se, tamb£m, que a universidade, como realidade 

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

tureza, o local de encontro de culturas diversas, de 

diferentes visOes de mundo. Os conflitos nela existentes 

deveriam situar-se no piano da busca de elemcntos 

novos e melhores para a instituicSo, e nao naquele zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Versao revista da comur.lcaoao apresentada nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Semin5.no c!c 

AvaliacSo do Estagto Curricular. J«xlo Pessoa, UFPb, maio de 1991. 

** Professora da Faculdade ds Educacip da Universidade Federal 

do PJo de Janeiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dos interesses pessoais ou das atitudes de dominacao 

e imposigSo. 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 n5o se justifica 6 tornar-se a 

universidade urn lugar de instrumentalizagao para a 

dominagao de pessoas, de classes e de concep$5es 

poHtico-partidarias, 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 instituicao 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 preocupacao 

obrigat6ria com sua apbcac3o imediata: deve ser o 

lugar da inovacao, onde se persegue o emprego de 

tecnologias e de solucSes; finalmente, deve ser o ambito 

da socializacao do saber, na medida em que divulga 

conhecimentos. 

Essa concepcao de universidade implica uma estreita 

relacao entre ensino, pesquisa e extensao nos mais 

variados campos. Eximi-la de tal papelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i contribuir 

para a deteriorac3o da qualidade do ensino universitario 

no Pals. 

Se aceitarmos que a finalidade primeira da univer-

sidade e de suas unidades acadsmicas e a produgSo 

do conhecimento e de tecnologia, n5o poderemos ig-

riorar, tambem, que pekt importancia da ciencia e da 

tecnologia rn edemas, sobretudo num pals como o nosso, 

que dove buscar na universidade algumas bases para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n i doscnvol'/inunto, ela nao code descurar do seu 

objeu /o de ministrar e produzir cultura. Nesse particular, 

nos mostra Trigueiro Mendes: "0 escopo das univer-

sidades e promover cultura geral e, dentro desta, a 

cultura brasileira". S6 assim, diz ele, poderemos chegar 

a uma concep?ao mais completa de universidade: "Uma 

instituigao de ensino e pesquisa, destinada a promover, 

em alto ni'vel, a ciencia, a cultura e a tecnologia, a 

servico do homem e do meio"1. 

Penetrando um pouco mais fundo nessa concepgao 

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 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 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 daf'3. 

Nesse aspecto, ainda, somos levados a compreender 

a universidade como uma instituigao 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, Dunr.eval. Subsldios para o Piano <U 

Reforna da Universidade Federal da Bakia. 1966, p. 1. mimeojr. 

2. Subsldios para uma Reforma Universitiria no Brasil. F G V -

I E S A r . s. d. pp. 18 e 21, mimeogr. 

3. Leite Lopes, Jos6. "ReflexSe* sobre a universidade." Edu.a^Jo 

Brasileira, 7(15): 103-12, 2- sem. 1935. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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podendo vir a ?cr "umci mais eficientes contrapar-

tidas a cultura tecnocnitioa 

0 saber que a utslvfcshbde produz n5o pode ser 

cf'mo sig-' "' 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ; 3 dado, sei i hisldria. 

Trala-se da um saber ?roau:ado por sujeitos situados 

e datados historicamente, na medida em que o desen-

volvimento de uma sociedade passa necessariamente 

pela formacao de homens. Dai ser a funcao 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 pesquisa 6 atravds da formagao de cidadaos 

aptos a exercerem funcOes especializadas em todas as 

areas do conhecimento. E essa formacao de cidadaos 

deve caracterizar-se como a preparagao de homens 

pensantes, que buscam continuamente novos caminhos, 

e n3o de mSquinas que sempre repetem automaticamente 

os mesmos movimentos. Portanto a universidade, al6m 

de ser uma instancia de produgao de conhecimento, 

de cultura e de tecnologia, 6 tambdm a instituicao 

onde se devem 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 forma-los para influir sobre a 

realidade onde vao atuar, numa perspectiva de mudanga, 

a partir de uma visao critica da realidade. 

4. Trigueiro Mendes, Durmeval (org.).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F:iosofia da Educacdo 

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

PERSPECTIVA FENOMENOLOGICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mais do que iniciar um estudo sobre Fenomenologia, 
considero importante propor 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 preocupagoes como para que escolas devem 
mandar suas criangas, dao inicio a discuss5es que pretendem 
chegar a uma tomada de decisao. Estas decisoes, quaisquer 
que sejam, deverao ser embasadas num julgamento educacional, 
isto e, na consideragao, por exemplo, de que tipo de adultos 
querem que suas criangas ;-' ':r, vc'ando uma preocupagao 
com o que podera vir a afctar o crescimento das criangas 
e com os passos a serem seguidos nesta trajetoria. 

• Consideramos que educagao, cie forma geral, refere-se a 
este processo de crescimento, ao modo como estas criangas 
poderao ser auxiliadas a crescer, nao podendo este termo 
confinar-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i\S suas significagoes rnais limitadas. 

A escolaridade, vista apenas sob a otica institucional, se 
restringira a aspectos mais estreitos do que se constitui de 
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forma mais ampla o processo de educacao. Passa a referir-se 
ao ensino planejado e deliberado que se apcia num aparato 
burocratico com o qua) se revesio a escola enquanto instituicao. 

Ao se pensar curriculo como algo a ser planejado, e 
precise ter em vista que educa;;5«; : c resuitado de se estar-
no-mundo com os outros e com rvldades e nesta situacao 
nao h.i possibilidade ce realiriir-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r\ planejamento para o 
aqui e agora. 0 proprio cotidiano de sala de aula nao se 
restringe aquilo 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 mudanga que se 
opera nas pessoas desde o nascimento ate a idade adulta, 
consiste em ver como este processo de mudanga se da e 
quando devem interferir para afetar tal crescimento. 

Ao falarmos em educagao, freqiientemente 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 scr-af, enquanto constituicao ontolfjgica. Corno cuidado, o 

termo alemao sorge aponta as realizacoes concretas do exerefcio do Da-sein 

(ser-que-esti-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. 
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a discernir que este termo se relaciona com aspectos politicos, 
morais, religiosos e filosdficos. Passamos a ver, ainda, a forma 
confusa como o termo educagao se relaciona com outras visoes 
da nafureza bumana, desenvolvlmento pessoal e responsabilidade 
que os adultos tern no mundo e na comunidade onde vivem. 

Ao pensarmos Curncuio, com base em termos correntes 
e proprioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA k Ciencia Natural, tal como esta tern crientado a 

concepgao de homem, de mundo e de universo e, conseqiien-
temente, a de educagao, esta ideia de educar como crescimento 
podera ser inrerpretada da mesma forma como a que se ap1.:':. 
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 arvores 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, eventualmente, podera diferenciar todas as 

pessoas bem como buscar as causas que tomam tal pessoa 

como e. Tais explicagoes enquadram a educagao como resuitado 

de causalidades e justificam afirmagoes equivocadas como a 

de que a crianga nao aprende porque advem de um ambiente 

culfuralmente pobre. 

Neste enfoque, ao procurar entender educagao a partir da 

metodologia das Ciencias Naturais, precisaremos observar as 

mudangas que se operant 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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sta postura situando curricuio dentro da regiao da Ciencia 
I e a forma mais freqiientemente encontrada, 
m problem a corn que sc defrontara, naturalmente, o 
or que procure explicar educacao tal como e feito na 
i Natural e que compreender o individuo educado, ou 
s de ser educado, envolve compreender azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i\ i:< c( usciencia 
ias crencas. Estamos diante de um prcblem.! porque a 

lida somente com aquilo quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 publicameme observavel 
:*isciencia do individuo. r.aj sendo factual e oi -;ervavel, 
ra da regiao ontoldgica da ciencia. A afirmagao de que 
'.ncia nao e tao importante. exceto quando sc- mostra na 
;ao observavel como comportamento, descarta a ideia 
isciencia e permanece como ideia de comportamento, 

ontudo, compreender a ideia deste portar-se. Esta nao 

afirmagao aceitavel. Todavia, mesmo o comportamento 
i pessoa, ou parte dele, pode permanecer sempre mis-
e, portanto, fora da regiao de inquerito da ciencia. 
ao se procurar explicar, em termos de causa e efeito, 

es de alguem que esta trabalhando em Matematica, 
ta-se: como podemos observar seu procedimento, en-
pensa a Matematica e encontra solucoes para os pro-

? Como observar, ainda, um comportamento referente 
:urso matematico? 

esmo quando se conheca aquilo que uma pessoa sabe, 
dita, e um erro fundamental pensar que podemos explicar 
nhecimento, suas crencas ou ideologias como sendo 
idas por causas eficientes, fora da consciencia. 

iponhamos que uma crianca acredita que a circunferencia 
Jquer circulo e aproximadamente 3.1416 vezes o seu 
ro. Nao podemos dizer que, consequentemente, o seu 
rtamento mostrara uma regularidade que seja conexionada 
ma lei cientifica para as coisas do mundo. Conhecer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L coisa ou acreditar naquilo que sabemos nao abrange 
gularidade no seu portar-se. Qualquer um que acredite 
uma regularidade precisaria consubstanciar sua crenga. 

Por sua vez, sempre que atribuimos uma crenga a uma crianca, 
reconhecemos que essa conviccao insere-se em outras. Quando 
confiantemente atribuimos a uma crianca o conhecimento ou 
crenga sobre a razao do diametro da circunferencia, fazemos 
isso parcialmente, reconhecendo como esta razao insere-se entre 
outras certezas, tais como desenho de circulos, mensuracao, 
razao, relacao etc. Ao buscarmos a compreensao do que 
acontece com uma crianca, quando estamos analisando seja 
seus coniiecimentos ou suas crencas, precisamos primeiro admitir 
a existencia de uma unidade de estrutura nesse saber, bem 
como uma unidade e continuidade nas acoes que se acbam 
nele fundamentadas. 

Compreender, pois, o desenvolvimento da consciencia de 
um individuo exige uma visao fundamentada na autoconsciencia 
e na unidade e continuidade de sua acao. Isso quer dizer que 
a crianca 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 
coniiecimentos e de estados de alerta para a sua propria historia 
de acao. 

E possivel que a consciencia seja influenciada pela so-
ciedade, pelas crencas e acoes prevalentes, pois muito do que 
a crianca 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 suposicao. 

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 
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ESCOLA, CURRfCULO E ENSINO * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lima Passes Alencastro Veiga zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Introdufao 

Aprcendcr a escola como objeto dc estudo, captando as suas 

contradigoes, desvelando seus conflitos, sua organizacao e seus com-

piomissos nao e tarefa facil, porque coloca alguns pontos de reflexao 

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

diano. 

Minha postura implica considerar a escola como uma institui-

cao social, drgao 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-

cupacao 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 indivfduos 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 Departamento 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 ) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A escola, na visao progressista, parte do princi'pio de que a 

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

tradicoes da estrutura social. Colabora na divulgagao de uma nova 

concepcao de mundo, trabalha em prol das camadas mais pobres da 

populagao. Visa a preparagao do individuo para a vida sociopolftica 

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 dift'cil, pois sao inumeros os obsta-

culos por veneer. 

As ideias aqui apresentadas constituem um ponto de partida para 

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

ensino. 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A face 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-

nials praticas sociais e reforcadora das desigualdades sociais. Essa 

maneira de compreender o papel da escola aponta necessariamente 

para a conservacao das instituicoes escolares que nao tern conseguido 

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

transmissoras de conhecimentos abstratos, autonomos, como se esti-

vessem existindo independentes da realidade socio-economica e politica. 

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

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

problemas vividos pclo aluno. 

A escola conservadora esta ligadr. a uma organizacao e dentro 

dela o que determine o que sera reaHzaio e como s^ra realizado nao 

e o cducador mas outros orgaos da ;iV...«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ]•  >•;•• admhv.s.raciic edu-

cacional. E isso ccone exatamente porque a organizacao escolar e 

racionalizada e e tambem parte da tcp.iea «.io capital. A organizacao 

escolar estruturada sobre a 

logica do controle de uma minoria sobre uma maioria e geradora 

de conflitos em que professores se opoem a supervisors. direto-

res, secretSrios. conselhos, ministerios, enftm, assisie-se a luta de 

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

Nessa perspective, quando se nr.aHs;'. a pratica pedagogics de 

uma escola. e possivel perceber que "outzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA :;• :• trtis racionalizada for 
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a organizacao escolar, mais o professor perdera o controls 

proprio trabalho e mais se transformata em um simples z 

(Santos, 1986, p. 410). 

Para a concretizagao dessa logica, a escola utiliza-se c 

instrumentos que propiciam a dicotomia entre o pensar e o 

seja, entre a concepcao e a execucao. O curriculo e o ensinc 

trumentos da pratica pedagogica e, no interior da escola 

preponderantemente a reproducao e a conservagao, fundan 

na logica do controle tecnico visando a racionalidade, a el 

conseqiientemente, a produtividade. O que tern ocorrido f 

mente e uma visao tambem conservadora e ingenua de cu 

ensino que nao tern levado em conta as seguintes questdes: 

a) o que e curriculo e ensino na nossa escola inseri 

sociedade capitalista? A falta de reflexao sobre essi 

tern feito com que o curriculo e o ensino sejam t n 

cl; maneira abstrata e divorciados da realidade soc 

mica e politica; 

h) o pensar e o fazer curriculo e ensino devem ser ti 

partir da especificidade da escola e sua organizagao b 

da historia de seus sujeitos. ou seja, alunos e educad' 

nejar curriculo e uma atividade da competencia da 

principalmente quando ela esta trabalhando em su 

ficidade, isto e, na fungao primordial que ela desenv 

e a de ensinar; 

cl nao tern sido levada em conta. ainda. a preocupagi 

conhecimento deve ser produzido, e que o sujeito c 

cimento deve ser aquele que tern de conhecer. 

Na verdade. o fato de nao se considerar nenhuma dessas 

tern feito com que no interior da escola ocorra uma praiic: 

gica acritica, nao-criativa e, portanto. mecanizada. Isso tuc 

lizado em nome de uma concepgao de que curriculo sao tod 

vidades que acontecem na escola e que o ensino e um pn 

transmitir o conhecimento ja elaborado. 

Diante desse quadro, cabe ao educador, detentor do 

mento elaborado, apenas o papel de iransmissor. Os conh 

transmitidos sao concepgoes abstratas. autonomas, indepenc 

realidade socio-economica e politica, tidos como conbecimeni 

sal. O ensino das diferentes disciplines resume-se em dar o \ 



em cumprir as determinagdes provenientes de orgaos lais como secre-

taries 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 c de sua capaci-

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

A escola conservadora tern deixado de cumprir esse papel, para 

assumir uma tarefa repetitiva, automatizada, propiciando o fortaleci-

mento de relacoes competitivas que negam o saber. 

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

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

da redugao horizontal e vertical do conteudo das diferentes discipli-

nes: Lingua Portuguese e Matematica. enquanto Historia, Geogra-

fia, Ciencias, Educagao Fisica e Arte -Educagao ficam preticamente 

relegadas a segundo piano, quando nao abandonades. 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 disciplines 

sao abordades. O papel do educador restringe-se a ''passer" o saber 

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

missao, avaliagao e legitimagao de tal saber. As decisoes curriculares 

direcionam-se mais para as tarefes de ordem tecnica, quais sejem defi-

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

rentes alunos, ao fortalecimento da unidede nacionel, a selegao e or-

ganizagao de conteudos, a selegao de procedimentos e initrumentos 

de avaliagao a partir de criterios previamente determinados etc. dei-

xando de lado questoes polttico-pedagogicas que procurem tessalter 

a necessidade de se trabalhar em busca da transfotmacao social, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. A face progressista da escola 

Nessa concepgao o escola e vista como especo de luta. espago de 

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

interesses populares, 

buscando torner de feto de todos aquilo que a idcologia liberal 

proclema ser de direito de todos. contribuem pera fezer predo-

minar a nova formagao social que esta sendo gcrada no seio de 

velha formagao ate agora dominante (Saviani, 19S5. p. "•>'.} 

80 

Em tal posigao, a escola e alicergada no direito de todo 

daos de desfrutar uma formagao basica comum e respeito a< 

culturais e artfsticos, nacionais e regionais, independente de 

digao de origem (sexo, idade, raga, convicgao religiosa, f i l l 

tica, classe social). Uma escola formativa, humanistica, q i 

a fungao de proporcionar as camadas populares, atraves de i 

efetivo, os instrumentos que lhes permitam conquistar mell 

digoes de participagao cultural e politica e reivindicagao 

Uma instituicao nao-autonomizada e parte integrante 

ravel dos demais fenomenos que compoem a totalidade sc 

curando formar o cidadao para participer da luta contra as 

dades sociais, no desvelamento da ideologia dominante. N 

pectiva a escola esta fundada nos principios que deverao 

ensino democratico, publico e gratuito: 

• igualdade de condigoes para acesso e permanencia 

• qualidade que nao pode ser privilegio de minorias e 

e sociais; 

• liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulj 

e o saber. j^sm^cujriculp, condigoes de ingresso, 

e certificagao, metodos, avaliagao, recursos didati 

teriais jerao discutidgs amplarnenteJ_de forma que 

da maioria, em termos pedagogicos, seja respeitado. 

incidirem sobre o ensino e a produgao do saber 

de ordem filosofica, ideologica, religiosa e politica 

° gestao democratica e exercida pelos interessados, 

plica o repensar da estrutura de poder da escola. 5 

tizacao envolve a definigao de criterios transpareni 

trole democratico da produgao e divulgagao do ma 

tico, o controle democratico da arrecadagao e utii 

verbas bem como a garantia do direito a participag 

cadores, funcionarios, alunos na definigao da gesta< 

e do controle da qualidade do ensino; 

• valorizacao do magisterio que procura garantir ur 

reivindicacoes dos educadores. 

A importancia desses principios esta em garantir su 

nalizacao nas estruturas escolares, pois uma coisa e estai 
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Curriculo e visto como ato que so se realiza na coletivic 

nejar currfculo e, ,portanto, um ato coletivo que se origine 

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

fenomenicas de como o problema aparece" (Oliveira, 198f 

O ato de elaborar o piano curricular contem as decisoes q 

respeito tanto aos pressupostos e objetivos quanto aos m 

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

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

do processo de planejamento curricular tern como objetivo 

gao do confronto entre o proposto e o realizado. O que 

relevo fundamental nesse processo avaliativo e a definigao d< 

alternativas para os problemas identificados e que as pessc 

vidas assumam as propostas elaboradas. 

2 . 1 . 1 O ato de situar 

0 ato de situar compreende tres passos fundamentals 

mente relacionados: 

• partir da realidade concreta, ir a essentia dos dado 

texto social em que esta inserida a escola, configu 

linhas gerais a sua historia, reconstruindo a hist6ri 

jeitos da agao educativa (educadores e alunos). 

tambem descrever a pratica pedagogica vivida e e 

tada no seio da instituigao escolar. E o momento 

gao da realidade. £ o ponto de partida do planejams 

cular. Dai a necessidade de se vivenciar o cotidiano 

de se observar a sala de aula, de participar de sus 

des, dialogar com os alunos, pais e outros educadc 

Os dados coletados e organizados devem constituir 

para que a pratica pedag6gica possa ser discutida e 

a partir de um referencial teorico calcado nos pressi 

pedagogia critica. Isso permite captar a diregao do 

tece dentro da escola, sem desvincula-la do conte 

mais amplo. Trata-se da identificagao das principai 

apresentadas pela pratica pedagogica. A problemat 

indicar quais questoes precisam ser resolvidas no 

escola; 

* o ato de situar envolve a explicagao e a compreens 

lidade de forma critica. Para isso e preciso ultrapas; 



da descrigao emptrica, 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 

contradigoes. E o momento da tomada de consciencia, por 

parte dos educadores, da distancia entre as palavras e os 

fatos, das contradigoes que eles encontram na sua pratica 

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

reflexao, para que as determinag5es 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 

pedagogica, de modo que estabelegam propostas de mudangas 

coerentes com seus objetivos e que lhes permitam avangar. 

As propostas devem ser registradas em um piano concreto de 

agoes, mais conhecido por piano curricular ou piano global 

da escola, que atenda as necessidades detectadas. 

2 . 1 . 2 O ato de elaborar 

O ato de elaborar e o momento proptiamente dito da elaboragao 

do piano curricular contendo a proposta de mudanga mais coerente 

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

cesso coletivo e intensamente participado e deeidido por todas as 

pessoas envolvidas com o processo tduce K C . 

Tomar decisoes curriculares signified asiumir determinadas opgoes, 

significa buscar caminhos de atuajHo a, csserxialmente, tomar deci-

soes de valor com relagao a pressupostos bdsicos que consideram: 

• a educagao como inserida no contexto das relagoes sociais e 

a escola como instituicao social, parte integrante e insepara-

vel dos demais fenomenos que compoem a totalidade social; 

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

politico de interesse emancipadcr Curriculo como um elemen-
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to-chave na apropriagao-producao do saber domii 

camadas mais pobres da populacao; 

» o aluno como sujeito de sua propria histdria, co 

superagao de condicionantes deterministas. Nao 

caracterizado como um corpo unitario, mas come 

da realidade historica, proveniente de uma classe 

um meio familiar e portador de valores, aspiragoe: 

cias e conhecimentos colhidos no meio em que se 

vendo necessidade de intervengao do professor p 

a acreditar em suas possibilidades, a fim de ult 

senso comum, ou seja, a visao fragmentaria e as 

do conhecimento e permitir-lhe uma ampliagao de 

• o curriculista (educador) como um agente de en 

desmistificador de conteudos curriculares. £ o elo 

com as camadas mais pobres da populagao, na 

libertagao da opressao. 

Decisoes basicas do curriculo abrangem questSes rel 

"que", "para que", e o "como" ensinar articuladas ao "p: 

As decisoes relativas ao "para que" implicam a de 

objetivos politico-pedag6gicos. £ impossivel planejar cur 

o estabelecimento dos objetivos a serem alcangados. Os obji 

cionam a sequenciagao das disciplinas com suas respecti 

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

os meios utilizados para ensinar e avaliar e as atividade 

pela escola em seu conjunto. Por isso todos devem partici] 

boragao dos objetivos, desde os mais gerais ate; os maiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t 

os mais restritos de cada disciplina. £ preciso lembrar qt 

de definir objetivos e, de certa forma, dedutiva, consistin 

balho de derivar. 

A escola tern de pensar sobre o que pretende, do pon 

politico e pedag6gico. O planejamento de curriculo, asse 

pressupostos de uma pedagogia critica, tern um compromi 

transformagao social. Nesse senttdo ha um alvo por ser ati 

escola: a socializagao do saber, das ciencias, das letras, da 

politica e da tecnica, para que o aluno possa compreender i 

socio-economico-politica e cultural, para que sc torne capa 

cipar do processo de construgao de uma nova ordem socia 

nifica dizer que os objetivos curriculares devem ser ade 



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 cm determinados momentos. 

Dentre as decisoes 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 trabalhados nao sao neutros mas marcados pelos interesses de 

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

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

uma questao ideoldgica, 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 caractertstica 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 te"cnica e politica do conteudo 

curricular em funcao dos objetivos proelarnadcs. Exige-sc, necessaria-

mente, um comprometimento politico com a construgao de uma nova 

escola voltada para a transformagao social. 

As dimensoes tecnica e politica do conteudo curricular devem 

scr compreendidas e ttabalhadas de forma erticulada, pois "esta miitua 

.mplicagao nao se da automatica e espontaneamente. E necessario que 

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

A terceira caractertstica consiste na busca do carater significative 

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

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

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

rentes disciplinas que integrant o curriculo com os determinantes so-

eitis. Supce a selegao e a organizagao de um conteudo vinculado a 

realidade social, relacionando a pratica vivida (saber de clas: 

alunos com os conteudos propostos pelo professor. Implica a 1 

conhecimento da clientela que adentra a escola, sua experien 

expectativas, seus valores, sua concepgao de vida. 

Esse e o caminho para a incorporagao da experiencia dc 

aos novos conteudos propostos. Nessa perspectiva, os conteuc 

culares deverao ser mais vinculados a realidade existential 

nos e mais ajustados as circunstancias de cada turma. Isso i 

encontro da experiencia trazida pelo aluno e a explicagao 

fessor. Dessas consideragSes resulta claro que os conteudos i 

res significativos, criticos e relevantes sao 

tanto aqueles que expressam as diferentes culturas, aqi 

compoem o acervo cientifico-tecnoldgico da sociedade, b 

aqueles recriados na interagao educador-educando, medi 

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

£ indispensavel que a escola conhega a realidade do alu 

porando o saber que ele traz quando ingressa na escola. 

Outra caractertstica do conteudo curricular diz respeitc 

vidade, intimamente inter-relacionada com as demais. Ess: 

ristica pressupoe a apropriagao, pelas camadas populares, d 

mentas culturais" necessarias para se conhecer melhor o m 

em que vivem, a fim de possibilitar ao aluno a realizagao 

gem da sincrise a sfntese, momento da "expressao elaborad 

forma de entendimento da pratica social que se ascendeu" 

1985, p. 75). 

Para alterar o eixo da transmissao que torna os cont 

mais. estaticos e abstratos para o eixo da elaboragao — re< 

do conhecimento que transforma os conteudos em reais. di 

concretos, professores e alunos devem se constituir, ambos 

jeito e objeto do processo de apropriagao do conhecimento 

trole sobre ele. Como consequencia, a criatividade permit' 

aluno quanto ao professor uma compreensao da realidade 

borada e mais organica. Isso possibilita tambem ao aluno 

fessor o desenvolvimento de uma maneira de apreenderzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 

e agir sobre ela. 

A metodologia apropriada a esse enfoqtie curricular 

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

de aprendizagem; em segundo lugar, que desenvolva a 



atraves da explicitacao das contradigoes 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 possivel ao professor" 

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

o ponto culminante do processo educativo. 

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 criagao, desde que o mesmo fornece o meio e da significado 

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

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

Nada tern de espontaneista. O papel do professor e insubstituivel 

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

nhecimento, uma vez que o espontanefsmo 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 

esforco e disciplina. 

Essa abordcgem rr.etodobgica nao significa a adocao de uma 

nova te'cnica de ensino mas implica um?. nova posiura por parte dos 

educndores. Ela estabelece uma respcnsabilidade coletiva para que 

os educadores cornpreendidos pelas varies categories profissionais. 
e alunos, pcss^r. tomar conhecimento cos limites e das possibi-

itctades dos seus eaucandos. A metodologia que se faz coletiva e soli-

cariamente e diferente daquela quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 de'erminada a priori, de cima 

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

sala de aula. 

A metodolcgin fundada nos pressupostos de uma pedagogia cri-

tica busca a percepcao coletiva das contradigoes e das determinag5es 

sociais, necessarias a efetivagao de uma pratica pedagogica reflexiva, 

entice e criadora. Nesse senttdo, tanto os educadores quanto os alunos 

L';.-.<itn de ser sujeitos passives para se transformarem em sujeitos ati-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' •  Ji capazes de propor acoes coerentes que propiciem a superagao das 

dificuldades detectades. Isso permite desmistificar tanto a i 

tomizada de metodologia que separa os que pensam dos que 

as atividades pedagogices quanto a visao que concebe o n 

tecnica como sinonimos e tratedos como instrumentos neu 

zes de resolver por si mesmos os problemas que ocorrei 

de aula. 

Uma outra decisao basica do curriculo e a que se ref 

liagao da aprendizagem. Em uma proposta de educagao t 

dora e de curriculo com um enfoque critico, so se pode fa! 

processo de avaliegao que seja compativel com essa con 

educagao e de curriculo. O prdprio conceito de avaliagao I 

reconsiderado, uma vez que a metodologia assumiu uma ] 

que ensinar nao e apenas um ato de transmitir conhecir 

um processo de capacitar os alunos numa perspectiva tedr 

para rcsolverem problemas detectados na pratica social. 

Ja nao se pode transformer a avaliagao em qualificegi 

teudos assimilados nem em instrumento controlador e auto; 

contrario, parece haver mais significado em considerar a 

como 

"dimensao intrinseca do ato de conhecer e portanto fui 

mente compromissada com o diagnostico do avango 

cimento quer na perspectiva de sistematizagao, quer 

gao do novo conhecimento de modo a se constituir er 

par?, o avango da produgao do conhecimento". (Saul, 19 

Desse prisma, a avaliagao esta mais voltada para o ( 

da situacao do aluno e mais preocupada em superar os aspe 

titativos para se tornar instrumento auxidar do professor * 

na analise do desenvolvimento do processo ensb.o-aprendi: 

guns pressupostos sao basicos e podem servir de referenci 

refletir sobre avaliagao. 

Em primeiro lugar, ela deve ser pensada em fungaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d3 

do processo ensino-aprendizagem e voltada para o julgam 

tativo da agao. 

Em segundo lugar, busca uma postura critica e mi 

para a fungao diagr.6stica, que procura verifies: se os al 

ultrapassando o senso comum (desorganizagao dos contei 

a consciencia critica (sistematizagao dos conteudos). 



Em terceiro lugar, a avaliagao integrada esta vinculada a quali 

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

processo ensino-aprendizagem e avaliagao e uma tarefa diretamente 

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

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

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

orientagao curricular vinculada a meta da escola de descobrir junto 

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

campo, ao mesmo tempo mostrar as suas dificuldades e defasagens 

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

vados, ou apenas aprovados. 

Vista dessa forma, a avaliagao coloca diferentes tarefas para os 

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

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

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

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

frera uma mudanga qualitativa, pois os educadores deixarao de ser 

os unicos responsaveis pela eficacia do processo ensino-aprendizagem 

(ao lado dos conteudos e da metodologia). 

As decisoes 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 

funcao do alcance dos objetivos propostos conjuntamente e especifi-

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

concHcoes concretas c as possibilidades de a escola atingi-los. A 

forma de alcanca-ios nao pode ser desvinculada dos conteudos trans-

iormadores dos objetivos nem das condigSes concretas da escola. 

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

que racionalizam a utilizaca.o de meios para a obtengao dos objetivos. 

As orientag§es para o desenvolvimento do piano curricular devem 

ser simples e objetivas. As decisoes necessarias ao desenvolvimento 

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

organizagao de turmas e turnos, necessaria flexibilidade na prepara-

clc do calendario e horarios escolares, na observancia das normas 

contidas no regimento escolar, que expressam os compromissos assu-

*' pc'rt escob perante a eauipe co'egiada e perante a assembleia 

geral que o apreciou. E preciso ter presentes as decisoes rela 

atividades da equipe tecnico-pedagogica, as relativas aos serv 

rais da escola. 

Dois pontos importantes diretamente ligados as decisoes 

cugao ainda merecem atengao. O primeiro diz respeito azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fi 

continuada dos educadores e funcionarios da escola, envoi1 

participagao em cursos de licenciatura, de p6s-graduagao, ap< 

memo e atualizagao, seminarios, congressos e outros conger 

segundo ponto refere-se a necessidade de garantir as condigoe 

e materials indispensaveis ao desenvolvimento curricular. T n 

criar condigoes para que a escola como instituigao publica est 

damente aparelhada para cumprir com efetividade sua funga 

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

que comegar por criar condigoes para sua existencia materia 

qual sera romantico reprogramar alternativas pedag6gicas ino\ 

0 ato de executar o piano curricular e o ato de colocar 

o que foi discutido e decidido coletivamente. Na execugao i 

curricular o que se faz e verificar se as decisoes foram acei 

erradas e o quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 preciso revisar ou reformular. Tendo em 

diferentes circunstancias, pode-se tornar necessario tanto al 

terminadas decisoes quanto introduzir agoes completamente 

A avaliagao do curriculo calcada nos pressupostos da t 

critica parte da necessidade de conhecer a realidade escol; 

explicar e compreender criticamente as causas da existenci; 

blemas bem como suas relagoes, suas mudangas e se esforga 

por agoes alternativas (criagiio coletiva). A partir desses pre; 

Saul (198S, p. 61) apresenta dois objetivos basicos de 

que podem ser aplicados ao curriculo: 

— "iluminar o caminho da transformagao". tendo ei 

autoconhecimento critico do concreto. favorecendo 

gao de alternativas para a revisao ou reformulagao 

curricular: 

— "beneficiar as audiencias no sentido de toma-las 

minadas", ou seja, imptimir uma diregao iis agoes 

cadores, em conformidade com os valores que eleg 

os quais se comprometem. 

O processo de avaliagao envolve tres momentos: a dc 

realidade escolar, a compreensao critica da realidade descrii 



,': < cao de alternativas de acao, momento de criacao coletiva que 

correspondc ao ato de elaborar e executar o piano curricular. Esses 

Ires momentos nortearao a escolha dos procedimentos tais como: en-

trevistas. obscrvacao participante. analise documental, discussoes cm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

grupo etc.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d dados quantitativus nao sao dcixndos do lado. sabendo-

se, entretanto. que nesse tipo de enfoque a analise e eminentemente 

qualitativa. 

A avaliagao nessa perspectiva chama a atengao para se pensar 

i. rtculo e o ensino dentro do contcxto social mais amplo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA :uisa de conclusao 

Como afirmei na introducao, o objetivo deste texto era enfatizar 

a discussao em torno da escola, do curriculo e do ensino. 

Uma das conclusots, e bem clara, a que cheguei e que. de modo 

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

culo e o ensino, procurando considerar os pressupostos da proposta 

progressista e critica. 

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

tivas ou unices. 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 CAMPO DO CURRICULO NO BRASIL — OR 

E DESENVOLVIMENTO INICIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I ntroducao 

Usaremos o enfoque alternative) apresentado nc 

ro capitulo para examinar dois periodos do campo 

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

b) sua introducao na universidade brasileira e seu c 

vimento subsequente. 

Nao pretendemos oferecer um estudo linear d 

gao do campo. Nosso proposito e entender como a i 

do contexto internacional, dos contextos socio-econ 

politico brasileiros, e das infra-estruturas do campo 

se na definigao de seus rumos. 

Procuraremos mostrar que as origens do per 

curricular podem ser localizadas nos anos vinte 

quando importantes transformagoes economicas, soc 

turais, politicas e ideologicas processaram-se em no 

A literatura pedagogica da epoca refletia as ideias \ 

por autores americanos associados ao pragmatismo 



rias elaboradas 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 educacao brasileira, e esforcaram-se por tornar 

quase inexistente sistema educacional consistente com o 

o contexto. 

Procuraremos mostrar que as primeiras infra-estruturas 

mpo do curriculo corresponderam, inicialmente, as re-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r U i .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as eclucacionais nromovidas pelos pioneiros nos estados 

e, a st^ '.ir, a base institucional do atual Instituto Nacional 

de Estuo. - e Pesquisas Educacionais (INEP) e do Programa 

de Assistencia Brasileiro-Americana a Educacao Elementar 

(PABAEE). A tradicao epistemologica que fundamentou 

tanto as reformas como o enfoque curricular desenvolvido 

no INEP foi 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 PABAEE, porem, adotou-se uma postura mais marcada-

mente tecnicista no trato de temas curriculares. 

Defenders j ; tese ele que a ambigiildade que permeou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UJ esferas eco •* .lea, politica e ideologica do primeiro pe-

riodo que analisaremos tambem caracterizou o movimento 

da Escola Nova. Os pioneiros. embora acentuadamente 

preocupados corn os aspectos tecnicos da construcao "cien-

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

tempo, para questoes sociais, como podemos observar em 

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

Alem disso, conforms ja foi exaustivamente mostrado (cf., 

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

pioneiros nao formaram um grupo homogeneo: suas tenden-

r;as variaram desde uma oostura liberal conservadora a uma 

posicao mais radical. Tentaremos mostrar que as s 

tanto das orientacoes criticas do inicio dos anos sesse 

utilizaram alguns dos elementos e principios da mete 

da Escola Nova nas propostas de instrugao das masss 

do tecnicismo dos anos setenta, estavam implicitas n 

teorico adotado e desenvolvido pelos pioneiros. 

Com o golpe militar de 1964 todo o panorama 

economico, ideologico e educacional do pais sofreu 

ciais transformacoes. Diversos acordos foram assinai 

os Estados Unidos visando a modernizacao e racion 

do pais. As discussoes sobre curriculo espalharam-se 

ciplina curriculos e programas foi introduzida err 

cursos superiores. A base institucional do campo at 

consideravelmente. A tendencia tecnicista passou a 

cer, em sintonia com o discurso de eficiencia e mode 

adotado pelos militares, e diluiu nao so a enfase as 

dades individuals da tendencia progressivista, mas tai 

intencoes emancipatorias das orientacoes criticas, i 

tiveis com a doutrina da seguranca nacional que ] 

orientar as decisoes governamentais. A preocupaca 

pal passou a ser a eficiencia do processo pedagogic 

pensavel ao treinamento adequado do capital humane 

O i:emprestimo" de modelos curriculares an 

que estivessem em harmonia com as intencoes acij 

cionadas nao causa surpresas. No entanto, como vej 

no segundo capitulo, as teorias americanas inicialms 

influentes no Brasil consistiram em combinacoes i 

tecnicistas e progressivistas. Alem disso, tais teorias 

ram com o nticleo epistemologico, tambem progressr 

tradigoes curriculares que existiam no pais. Essa : 

e seu desenvolvimento ate o final dos anos setenta 

cutida a luz do enfoque triangular proposto no 

capitulo. Mostraremos que, assim como o campo e 



foi uma mistura frequentemente 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 constituiram, 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 

PABAEE, e que desenvolveram pesquisas, organizararn 

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 

ao final do periodo. 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A contribuigao dos pioneiros para a emergencia 

campo do curriculo no Brasil 

Quando os pioneiros comegaram a organizar r 

nos sistemas educacionais de alguns estados brasileii 

se havia difundido, no Brasil, uma proposta sistem: 

abordagem de questoes curriculares. Existiam, no 

tradigoes curriculares fundamentadas em uma base fi 

hibrida que combinava os principios do positivi 

Herbart, de Pestalozzi e dos jesuitas. No que se refer 

cagao elementar, acreditava-se que todas as ciencias 

as artes pudessem ser ensinadas desde que o metoc 

priado fosse utilizado (Moreira, 1955, 1960). Q 

educagao secundaria, seu ensino apresentava-se com 

gao dominantemente literaria e seus curriculos eram 

pedicos. Algumas poucas escolas profissionalizantes 

no entanto, sido criadas (Ribeiro, 1979). Todos este: 

sao bem sumarizados por Figueiredo (1981), em set 

sobre tendencias curriculares no Brasil que, segui 

podem ser caracterizadas por: a) enfase em discipli 

rarias e academicas; b) enciclopedismo; e c) divisi 

trabalho manual e intelectual. 

O carater elitista do ensino e do curriculo e que 

apos a Primeira Guerra, quando uma incipiente inc 

organizada, mais provocada por mudangas nas reh 

Brasil com os paises industrializados que propriame 

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

tizar os trabalhadores, entao mais especializados, c 

dualmente, comegam tambem a exigir a expansao dc 

educacional. Alem disso, como os analfabetos nao 

votar, a burguesia industrial emergente viu na alfat 

das rnassas um instrumento para mudar o poder p 

derrotar as oligarquias rurais. Ainda, as elites int 



horrorizaram-se ao saber que 85% da populagao brasileira 

era composta por analfabetos. Isso explicava, pensaram elas, 

a enorme pobreza do pais. Como consequencia desses diver-

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

deste seculo, diversas campanhas em prol da alfabetizacao 

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 urbanizagao e industrializa-

gao e pelo recebimento de consideravel numero de imigran-

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

tribuiam para a efervescencia reinante no pais. Dentre eles 

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

socialistas e comunistas; b) a repressao governamental e a 

reacao de setores conservadores contra ideias "subversivas"; 

c) a emergencia de uma ideologia nacionalista que pregava 

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

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

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

buir o poder politico foram gradualmente deslocados das 

arenas eleitoral e educacional para as esferas politica e mi-

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

£ nitido o carater caotico e contraditorio da decada, 

caracterizada por tentativas de mudanga da estrutura de 

poder, redefinigao 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 Uniclos. A influencia americana na 

America Latina aumentou, tanto na esfera economica como 

na cultural. As teorias pedagogicas progressivistas formula-

das por pensadores americanos e europeus comegj 

exercer consideravel fascinio nos educadores e teoric 

sileiros. 

Segundo Nagle, o comego da influencia dessas 

ideias pedagogicas pode ser associado a emergencia di 

liberais no Brasil. Diz-nos Nagle: 

A relagao entre liberalismo e escolanovismo deve 

ressaltada. Do ponto-de-vista historico, tanto no < 

sileiro como em outros, o liberalismo trouxe con 

so a mensagem como a instrumentacao institucion 

modelacao da ordem politico-social. SignificouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 

de velhos quadros opressores do desenvolvimentc 

sonalidade humana, a ruptura do sistema de obstac 

impedia o desenvolvimento harmonico (porque " i 

da sociedade humana. Ao estabelecer a doutrina 

constrangimento nas diversas esferas da vida socii 

litica, economica, social e cultural — a doutrin 

firmou, ao mesmo tempo, o principio basico das l i l 

Dessa forma, nao surpreende observar que o enra 

da Escola Nova se tenha processado pouco depois d 

das ideias liberais; na verdade, o escolanovismo 

tou, ortodoxamente, o liberalismo no setor da esco 

(1974, pp. 241-242). 

Reformas educacionais foram promovidas em 

estados. Em 1920, Antonio de Sampaio Doria tentc 

dicai o analfabetismo de Sao Paulo buscando torn 

gatorios, para todos, dois anos de escolarizagao de n 

mario.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A enfase era nitidamente na expansao quantit; 

rede de ensino primario. Tal enfase modificar-se-ia, en 

sob a influencia das ideias progressivistas que se cons' 

na base teorica dos pioneiros da Escola Nova. 

Essas novas ideias permearam as reformas i 

organizadas. Sem que seja nossa intengao examina-1 



lhadamente, acentuaremos a nova abordagem curricular 

nelas encontrada. 

Novas perspectivas em relagao ao curriculo eram evi-

dentes na reorganizagao da instrugao piiblica na Bahia, pro-

movida por Anisio Teixeira. Pela primeira vez, disciplinas 

escolares foram consideradas instrumentos para o alcance de 

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

atribuido o objetivo de capacitar os individuos a viver em 

sociedade. Tal concepgao implicou a enfase nao so no cres-

cimento intelectual do aluno, mas tambem em seu desenvol-

vimento social, moral, emocional e fisico. 

Teixeira chamou, assim, a atengao para a importancia 

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

resses, as necessidades e os estagios de desenvolvimento das 

criangas 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. 

Ao mesmo tempo que se voltou para os interesses e ne-

cessidades individuais, a reforma pretendeu atender as neces-

sidades sociais. Curriculo foi mesmo entendido como l'o in-

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

por Moreira, 1955, p. 120), o que evidencia a intengao 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 Moreira (1955), a reforma elaborada por 

Teixeira na Bahia representou o primeiro esforgo para in-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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troduzir algumas das inovagSes que iriam mais tardt 

terizar a abordagem escolanovista de curriculo e 

Apos seu trabalho na Bahia, Teixeira foi para os '. 

Unidos estudar com John Dewey na Universidade de 

bia. Foi somente apos esses estudos que ele adotou, 

e divulgou no Brasil as ideias e principios do progres 

americano. 

Na reforma organizada por Francisco CamposzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t 

Casassanta, em Minas Gerais, o pensamento da Escol 

aparece sistematizado com clareza. Essa reforma, q 

curou reorganizar os ensinos elementar e normal, e c 

rada por Nagle (1974) como o primeiro momento < 

abordagem tecnica de questoes educacionais no Bi 

nela tambem que percebemos, pela primeira vez, a uti 

de principios definidos de elaboragao de curriculos 

gramas. 

A reforma de Minas Gerais redefiniu o papel da 

elementar, que embora vista como devendo refletirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 

dade, foi tambem considerada como instrumento de 

trugao social. Como consequencia, cada escola foi 

tada a transformar-se em uma mini-sociedade. Ao 

tempo, a reforma enfatizou que criangas nao eram : 

em miniatura; pelo contrario, tinham seus proprios : 

ses e necessidades, que precisavam ser respeitados e 

volvidos. Os principios do progressivismo evidencia 

ainda no realce a trabalhos- de grupo nas salas de au 

bieiites instrucionais democraticos, processo ativo de 

e aprendizagem, cooperagao entre professor e aluno, c< 

ontre o conteudo do curriculo e a vida real etc. 

Curriculos e programas, segundo o texto da re 

eram concebidos como instrumentos para desenvol 

crianga as habilidades de observar, pensar, julgar, cr; 

cidir e agir. O texto tambem sugeria que professore 



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 utili-

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

cularmente em disciplinas como nocao 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 

recomendagoes 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 recomendagoes 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 tem sido considerada a mais revolucio-

naria e sofisticada das promovidas nos anos vinte foi a do 

antigo Distrito Federal, em 1927, elaborada por Fernando 

de Azevedo. Segundo ele, a reforma pretendeu modernizar o 

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

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

pedagogicas. A reforma foi, na opiniao de seu aul 

funda, radicalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e em consonancia com uma civilizaga< 

trial, tendo levado em consideragao as metas de um 

dade moderna e as necessidades reais do pais, bei 

procurado lidar com assuntos tecnicos de forma cor 

com uma nova concepgao de vida e cultura (Azevedo, 

A reforma do Distrito Federal enfatizou as tar 

ciais do sistema escolar e sugeriu os meios que seriar 

sarios para que tais tarefas fossem cumpridas. A ir 

entre escola e sociedade foi mais enfatizada que en 

reformas anteriores: desejava-se a escola primaria p< 

por fins sociais, em intimo contato com a comunida 

grando as novas geragoes no ambiente social e refo 

e melhorando esse ambiente. A preocupagao com < 

sociais e evidente, ainda que restrita a otica do libe 

Acreditamos ter, ainda que simplificadamente, 

do a presenga, nas tres reformas que focalizamos, 

cipios e tecnicas que podem ser considerados as semi 

que mais tarde constituir-se-ia em um campo espec 

conhecimento pedagogico. Acreditamos tambem ter 

tado evidencias de que houve, por parte dos pionein 

cupacao em adopter suas ideias e teorias ao contex 

leiro. Sugerimos que outros estudos aprofundem a 

dos enfoques e propostas curriculares das reformas c 

viaie s prccurem clarificar mais a forma como os j 

res da Escola Neva adaptaram as ideias progressivist 

'idade brasileira. 

As reformas elaboradas pelos pioneiros repres 

um importante rompimento com a escola tradicional 

enfase na natureza social do processo escolar, por s 

cupagao em renovar o curriculo, por sua tentativa di 

n'zar metodos e estrategias de ensino e de avaliagao 



relacao professor-aluno. Apesar da expressa preocupacao 

com reconstrucao social, a maior contribuigao das reformas 

acabou por limitar-se a novos metodos e tecnicas. Essa 

ambigiiidade pode ser interpretada como refletindo, em certo 

grau, as necessidades da ordem industrial emergente, as 

ideias liberais dominantes e a influencia do processo de rao-

dernizacao das escolas americanas e europeias. 

No que se refere especificamente a curriculo, embora 

as reformas nao tenham chegado a propor procedimentos 

detalhados de planejamento curricular, a enfase na metodo-

logia de ensino compensava essa falta e oferecia diretrizes 

para a pratica curricular. Faz sentido, assim, localizarmos as 

origens do campo do curriculo nas reformas dos pioneiros, 

o que situa as raizes do pensamento curricular brasileiro nas 

ideias progressivistas derivadas de Dewey e Kilpatrick e nas 

ideias de autores europeus como Claparede, Decroly e Mon-

tessori. 

A concepgao e os principios de elaboragao de curriculo 

adotados pelos pioneiros podem ser claramente identificados 

no livro de Anisio TeixeirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pequena introducao a filosofa 

da educacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — A escola progressiva ou a transjormacno da 

escola (1968), publicado pela primeira vez em 1934. O livro 

contem um capitulo no qual as ideias escoianovistas sobre 

curriculo e programa escolar sao sistematizadas. Mostrare-

mos a sesuir que essas ideias sao funclamentalmente basea-

das em um interesse em compreensao e procuraremos expli-

citar a teoria de controle social a elas subjacente. 

Teixeira defende o curriculo centrado na crianga que, 

segundo ele, "e a origem e o centro de toda a atividade esco-

lar" (1968, p. 53). Seu respeito pela personalidade infantil 

deriva da crenga de que o homem se desenvolve naturalmente 

em diregao a um ajustamento social perfeito. A filosofia do 

trabalho curricular e entao a "de uma confianga ilimitada 

no espirito infantil e de um respeito religioso pela p 

lidade da crianga" {ibid., p. 55). 

Como Dewey, Teixeira ve educagao como cresci 

crescimento como vida e, conseqiientemente, ed 

como vida. Ainda como Dewey, Teixeira define c i 

como o conjunto de atividades nas quais as criangas s 

jarao em sua vida escolar. Curriculo e visto como p 

um processo educativo que dura por toda a vida. Ne: 

cesso, as experiencias passadas afetam o presente, sac 

formadas e afetam o futuro. Homem e sociedade mod 

, se e assim tambem a vida. O poder transformador da 

e bastante exagerado, como podemos notar. Assim 

Dewey, Teixeira e irrealisticamente otimista em rela 

que pode ser conseguido por meio de reformas educa< 

C curriculo deve centrar-se em atividades, pro 

problemas e, antes de tudo, ser "extraido das ativida 

turais da humanidade" (ibid., p. 63). £ preciso cuic 

rem, para que somente experiencias positivas sejam 

nadas: "o criterio central ha de ser o de transfoi 

escola em um lugar onde a crianga cresce em inteli 

em visao e em comando sobre a vida" (ibid., p. 67). 

Fundamentando-se nas concepgoes acima, 1 

apresenta suas sugestoes para a elaboragao de curri 

programas. Segundo ele, e sempre possivel definir os 

pais objetivos a serem alcangados e planejar previam 

atividades e estrategias. Alem disso, programas minii 

vem ser antecipadamente preparados. "O professor c 

tor da escola organizara. entao, dentro desses limites 

o programa especial para cada classe, a medida que c 

lho progrida" (ibid., p. 65). Podemos verificar que ui 

grau de controle, segundo Bernstein (1966), caract 

do pragmatismo, permeia a proposta. 
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Subjacente a concepcao de planejamento curricular de 

Teixeira esta uma teoria de controle social diretamente de-

rivada eie suas concepcoes de natureza humana e sociedade. 

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

cignifica que individuo e sociedade sao indissoluvelmente 

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

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

Entrctantc, como o homem e tambem um ser biologico e 

pskvJoglco c. ; necessidades, desejos e impulsos, ele precisa 

se. catkfe'.o'e, ao mesmo tempo, controlado. Isso se da por 

t'ceic da eai'/.r.cf.o, que deve levar em consideracao as neces-

r/idades humerus e dirigir desejos e impulsos para padroes 

cjiiSirutivos e socialmente aceitaveis. O individuo tern, entao, 

suas necessidade. satisfeitas, enquanto seu comportamento 

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

uma personalidade individual ajustada. Tal ajustamento, to-

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

dividuos, independentemente de posicao economica ou social. 

Teixeira chega mesmo a defender a eliminacao de desigual-

dades sociais (cf. Cury, 1978). 

Teixeira ve a relagao entre o individuo e a sociedade 

lec'irrr v. •:• •••-insidera o individuo como um construtor 

" ' • - ck- eve Observemos: 

•:--.-na!fssime.clc pensainento, da educacao, atua 

t ic , enriquecenco-o com sentidos ou significados, 

c : : costumes, instituigces, instrumentos, tecnicas, 

que :cnstituir um outro mundo de realidades, criadas 

ou transFormadas pe!a inteligencia humana (ibid., p. 92). 

A concepcao de controle social implicita no pensamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

1986b), corresponde a forma indireta de controle social 

adotada por autores progressivistas como Dewey e 

trick. 

Assim como na teoria de Dewey, vestigios de i 

resse em controle tecnico sao encontrados na enfase 

xeira na ciencia e, particularmente, em sua preocupac 

a construgao de um ambiente instrucional cientific 

organizado. O metodo cientifico e visto por ele con 

cavel a julgamentos morais e a vida diaria. "Tanto azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 

como o adulto, como o homem de ciencia agem seg; 

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

Em sintese, a teoria curricular de Teixeira p 

associada a tendencia progressivista (ou ao paradk 

cular-consensual, usando-se a expressao proposta por 

gues, se este for alargado para abranger o progress 

e e essencialmente baseada em um interesse em compi 

apesar da presenga concomitante de certo grau de i 

em controle tecnico. Fica evidente que o pensament 

cular brasileiro, em suas origens, se fundamenta no; 

pios teoricos do progressivismo. 

Discutiremos, a seguir, o desenvolvimento dessi 

mento. Buscaremos segui-lo no INEP e no PABAEI 

ciona-lo as caracteristicas e eventos dos contextos i 

e internacional. 

2 O desenvolvimento do campo do curriculo no IN. 

Os conflitos sociais e politicos no Brasil, nos an< 

juntamente com a crise economica de 1929, levaram 

lugao de 1930, que colocou Getulio Vargas no pc 

quinze anos. Um novo modelo economico — o xnc 

substituigao de importagoes — foi adotado, levandc 

continua tensao entre um nacionalismo independer 



E D U C A C A O E P A R T I C J 

C O M U N I T A R I A 

Numa primeira aproximacao ao enunc 

da em si o tema sobre que devo falar h 

fundamental que, dele tomando distan 

sua substantividade. Sua significagao m 

Em ultima analise, o que o enunciadc 

partindo de uma compreensao cn'tica d zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cativa bem como de uma compreen 

participagao comunitdria, nos alonguet 

deracoes e analises em torno de suas 

torno de como, fazendo educagao nui 

cn'tica, progressista, nos obrigamos, pc 

engendrar, a estimular, a favorecer, na 

educativa, o exercfcio do direito a pc 

parte de quern esteja direta ou indiretar 

que fazer educativo. 

Assim, comecemos a pensar um pc 

alta sobre o que entendemos por p n 

Deixemos a compreensao de uma cerla 

tiva, a progressista, para mais adiante, 

agora, no esforco de inventariar conota 

educativa que tanto estao presentes 

progressista ou se se realiza para tentar 

quo; sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 neo-liberal, p6s-modernamen 

ou se, pelo contrdrio, 6 pos-modername; 

O que nos interessa agora, pois, e sui 

riicleos fundamentals que fazem com 

dizer: esta nao e uma pratica educati 

pratica educativa. 

Me parece que o pr ine i ro aspectc 

que a pratica educativa e uma dimens: 



pratica .ocial, como a pratica produtiva, a cultural, a 

reiigit , > ic. 

Fnqu :• to pratica social a prdtica educativa. em sua 

riqueza. em sua complexidade, e fenomeno tfpico da 

existencia, por isso mcsmo fenomeno exclusivamente 

humano. Daf, tambem, que a prdiica educativa seja 

histonca e tenha historicidade. A existencia humana 

nao tem o ponto determinante de sua caminbada fixado 

na especie. A o inventar a existencia, com os "materials" 

que a vida lhes ofereceu, 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 programidos, mas, como salienta Francois 

Jacob', "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 invencao da linguagem nada disso teria sido 

possi'vel mas, por outro lado, a linguagem, que nao 

existe sem pensamento enquanto e possi'vel 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 agfio, tiveram importancia indiscuti'vel na construgao 

social da linguagem. 

Faz muito tempo que Sollas disse: "Os trabalhos 

feitos pelas maos do homem sao seu pensamento 

revestido de materia ." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Francois Jacob. Nous sonimes programmes, mais pour apprcn-

dre,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Le Courrier de L'Unesco, Fcvricr, 1991. 

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

Language; in The Sttciogenesis of luinguage and Human Conduct. 

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

Nao ha duvida de que a linguagem se desenvolveu 

e se desenvolve enquanto coisas sao feitas por individuos 

para si mesmos ou oara outros tambem, em cooperagao. 

E preciso, por tm, 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, nem por isso, i'a'.am. 

" A atividade .^peeffica dos seres humnnos", diz 

Josef Schubert 3 "e o uso cooperativo de instrumentos 

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

E, para isso, a linguagem se fez necessaria. 

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 Luria's theories for cross-

cultural research on language and intelligence; in The Sociogenesh 

of 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 produgao, 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 criagao sua e como instigagao para mais 

aprender, para mais ensinar, para mais conhecer. 

Fixemo-nos agora na pratica educativa em si tal 

qual a realizamos hoje e tentemos detectar nela os 

sinais que a caracterizam como tal. Procuremos sur-

preender seus componentes fundamentals sem os quais 

nao ha pratica educativa. 

De forma simples, esquematica ate, mas nao sim-

plista, poderemos dizer que toda situagao educativa 

implica: 

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

aprende e o sujeito que, aprendendo, ensina. 

Educador e educando. 

b) Objetos de conhecimento a ser ensinados pelo 

professor (educador) e a ser apreendidos pelos alunos 

(educandos) para que possam aprende-los. 

Conteudos. 

c) Obietivos mediatos e imediatos a que se destina 

ou se orientu a pratica educativa. 

£ exatamente esta necessidade de ir mais alem de 

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

a neutralidade da pratica educativa. cxige do educador 
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a assungao, de forma etica, de -_: !.o, q u ; e politico. 

Por isso, impossivelmente nr r a pratica educativa 

coloca ao educador o imperai'n le d.cidir, portanto, 

de romper e de optar, tarefas r^jeito participante 

e nao de objeto manipulf- \ 

d) Metodos, processos, 'ecr.iraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de ensino, materials 

didaticos, que devem estar em coerencia com os ob-

jetivos, com a opgao poli'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 valorar, de dedicar-se 

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

decantar o mundo, de admirar a boniteza, nao havia 

por que falar da impossibilidade da neutralidade da 

educagao. Mas nao havia tambem por que falar em 

educagao. Falamos em educagao porque podemos, ao 

pratica-la, ate mesmo nega-la. 

E o uso da liberdade que nos leva a necessidade 

de optar e esta a impossibilidade de ser neutros. 

Agora bem, a impossibilidade total de ser neutros 

em face do mundo, do futuro — que nao entendo 

como um tempo inexoravel, um dado dado, mas como 

urn tempo a ser feito atraves da transformagao do 

presente com que se vao encarnando os sonhos —, 

nos coloca necessariamente o direito e o dever de nos 

posicionar como educadores. O dever de nao nos omitir. 

O direito e o dever de viver a pratica educativa em 

coerencia com a nossa opgao poli'tica. Dai que, se a 

nossa e uma opgao progressista, substantivamente de-

mocratica, devemos, respeitando o direito que tern o^ 

educandos de tambem optar e de aprender a ontar, 

para o que precisam de liberdade, testemunbar-lhes a 

liberdade com que optamos (ou os obs-5culo; que 
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tivemos pnra faze-lo) e jamais tentar sub-repiiciamente 

ou nao impor-lhes nossa escolha. 

Se a nossazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 uma opgao democratic" e S2 f.omos 

coerentes com ela, de tal maneira que nossa pratica 

nao con'radiga o nosso discuno. nao nos e possi'vel 

fazer uma serie de coisas nao raro realizndas por quern 

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 

educando e pura incidencia de sua acao 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. 

A o educador democrata lhe cabe tambem ensinar 

mas, para ele ou ela, ensinar nao 6 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 significagao 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 satisfacao, prazer, ale-

gria 4 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Ver a este propcsito Georges Snyders, sobretudo La Joie a 

I'ecole. Paris, Press L'niversitaires de France, 1986. 

3 ,».lardear aos quatro ventos que quern pensa 

ciif.: : lemente, quer dizer. quern respeita o saber com 

>•<.: ijcando chega a escola, nao para ficar girando 

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

focaiista e licencioso. 

4) Defender a visao estreita da escola como um 

espaco exclusivo de "ligoes 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 6 sindicato... 

5) Hipertrofiar sua autoridade a tal ponto que afogue 

as liberdades dos educandos e se estas se rebelam a 

solugao esta" no reforgo do autoritarismo. 

6) Assumir constantemente posigSes intolerantes nas 

quais e impossfve! a convivencia com os diferentes. 

A intolerancia 6 sectdria, acn'tica, castradora. O 

intolerante se sente dono da verdade, que e 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 fora delas nao ha salvagao. 

O intolerante e autoritdrio 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" conteudi'sticos 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 

cn'tica dos p r o ' , -ore-,, a seu conhecimento, a sua 

pratica; de o f " . n<x arrogancia com que ineia duzia 

de especia'!-'. que se julgam iluminados elabora ou 

produz c "pacote" a ser docilmente seguido pelos 

professores que. - a faze-lo, devem recorrer aos guias. 
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U m a das conotacSes do autoritarismo e a total descrenga 

nas possibilidades dos outros. 

O maximo que faz a lideranca autoritdria e o 

arremedo de democracia com que as vezes procura 

ouvir a opiniao dos professores em torno do programa 

que j d se acha, porein, elaborado. 

Em lugar de apostar na formagao dos educadores 

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

liagao 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 formacao permanente se 

funda na pratica de analisar a pratica. E pensando sua 

pratica, naturalmente com a presenga de pessoal aita-

mente qualificado, que e possi'vel perceber embutida 

na pratica uma teoria nao percebida ainda, pouco 

percebida ou j d percebida mas pouco assumida. 

Entre "pacotes" e formagao permanente o educador 

progressista coerente nao vacila: se entrega an trahnlho 

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

outras coisas, que e pouco provavel conseguir a cr i t i -

cidade dos educandos atraves da domesticagao dos 

educadores. Como pode a educadora provocar no edu-

cando a curiosidade cn'tica necessaria 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, poli'tica do educador 

e da educadora revela como o autoritario teme a 

liberdvle, a inquietagao, a incerteza, a ddvida. o sonho 

? ans : h pe!o imobilismo. Ha muito de necrofflico no 

autoritario assim como ha muito biofilico" no progres-

sista coerentemente democrdtico. 

Creio que, depois de todas as consideragoes feitas 

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

tambem 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 sao 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 n'gidos, 

verticals, em que nao ha lugar para a mais mi'nima 

posigao de d ih ida , 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 reparo do predio ou ate para 

"participar" dc- iota- a f i m de comprar material es-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. A proposi io tk i - -ofilia e biofilia, ver Erich Frcmm. sobretudo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O curacao d - - . ^io de Janeiro, Zahar Editores, 1981. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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colar...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nos exemplos que dei. temos. de um l?.do,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v. 

proibicno ou a inibigao total da participagao; de ouiro, 

a falsa participagao. 

Quando fui Secretario de Educagao da cidade de 

Sao Paulo, obviamente comprometido com fazcr uma 

administragao que, em coerencia com o nosso sonho 

poh'tico, 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 impossivel 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-

ladores, vigias, cozinheiras, professoras e alunos. Claro 

que hd 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 autoritdria de nossa 

sociedade. Era preciso, pelo contrdrio, 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 

local que. '.endo a escola como algo seu, se faz 

i - u u . u . c i i . o u n . j i . i U e na conuugao da poiiiica educacional 

da escola. Era preciso, pois, democratizar a Secretaria. 

Descentralizar decisoes. Era necessario inaugurar um 

governo colegiado que limitasse o poder do Secretario. 

Era preciso reorientar a poli'tica de formacao 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 prdtica. EstazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 uma eficaz forma de vivermos a 

unidade dialetica entre pratica e teoria. 0 que quero 

deixar claro 6 que um maior nfvel 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 comunitdria. A democracia demanda estru-

turas democratizantes e rao estruturas inibidoras da 

presenga participativa d i i-r-.cdade c iv i l no comando 

da res-pub\ica. 

Foi isso o que ftzernes. Devo ter sido o Secretario 

de Educagao da c idad: c= Sao Paulo que menos poder 

pessoal teve nv;s oor isso mesmo, trabalhar 

eficazmente e de ",r T ~ OS outros. 



Recentemente, aluna 6 de pds-graduagao do Programa 

de Supervisao e Curriculn da Pontifi'cia Universidade 

Catolica de Sao Paulo, que trabalha em sua dissertacao 

de mestrado sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Participacao Popular na Escola: 

um aprendizado democratico no pafs das excludencias, 

em conversa com maes de alunos de uma das escolas 

municipals, ouviu de uma delas, ao pergunlar-lhe: 

"Voce acha que e importante o Conselho de Escola? 

Por que?" 

" S i m " respondeu a mae indagada. "E bom porque 

em parte a comunidade pode saber como a escola e 

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

do dinl ieiro. Antes, a comunidade ficava do portao 

para fora. S<5 entravamos na escola para saber das 

notas e reclamac5es 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 u m espaco 

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

comece a conhecer a escola por dentro. Atraves do 

Conselho conseguimos almoco para o Segundo Perfodo, 

porque, pelo horario, as criangas nao 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 autoritdria, colonial, elitista. 

"Que isso? indagavam as vezes, entre surpresas e 

feridas, serd que vamos ter que aturar palpites e crfticas 

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

6. Margarite May Bcrkenbrock, a quern agradeco por me haver 

perrnilido fazer a citacao de afirmacao de uma das suas entrcvistas. 
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A ideologia. cuja mortc foi proclamada ma, .-ottii-ua 

bem viva, com seu poder d.* opacizar a rca'idads e 

de nos miopizar, us proibia de psiecbcr <,uo o st ber 

de "experiencia feito" dos pai=. educadores primeiros, 

tinha muito a contribuir no sentido do crescimento da 

escola e que o saber das professoras poderia ajudar 

os pais para a melhor compreensao de problemas 

vividos em casa. Finalmenle, o rango autoritario nao 

deixava pressentir, sequer, a importancia para o de-

senvolvimento de nosso processo democratico do dia-

logo entre aqueles saberes e a presenga popular na 

intimidade da escola. E que, para os autoritarios, a 

democracia se deteriora quando as classes populares 

estao ficando demasiado presentes nas escolas, nas 

ruas, nas pragas publicas, denunciando a feiura do 

mundo e anunciando um mundo mais bonito. 

Gostaria de encerrar minha contribuigao a este en-

contro dentro do tema sobre que me coube falar 

insistindo em que a participagao comunitaria, no campo 

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

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

omissao do Estado. 

A autonomia da escola nao implica dever o Estado 

fugir a seu dever de oferecer educagao de qualidade 

e em quantidade suficiente para atender a demanda 

social. 

Nao aceito certa posigao neo-liberal que vendo 

perversidade em tudo o que o Estado faz defende uma 

privatizagao sui-generis da educagao. Privatiza-se a 

educagao mas o Estado a financia. Cabe a ele entao 

repassar o dinheiro as escolas que sao organizadas por 

liderangas da sociedade c iv i l . 

Alguns grupos populares tern engrossado esta linha 

sem perceber o risco que correm: o de estimular o 

Estado a lavar as maos como Pilatos diante de um de 
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seus mais serios compromissoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — o compromisso com 

a educagao popular. 

Os arupos populares certamente tern o direito de, 

organizando-se. criar suas escolas comunitarias e de 

lutar para faze-las cada vez melhores. Tern o direito 

inclusive de exigir do Estado, atraves de convenios de 

natureza nada paternalista, colaboracao. Precisam, con-

tudo, estar advertidos de que sua tarefa naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 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 contr&rio, dentro de suas escolas comunitarias ou 

dentro das escolas publicas, 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 

7* 
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II!  A CONSTRUQAO DE CURRICULO E A SUA 

FRAGMENTAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No seculo X I X , enquanto no Brasll busca-se compor uma 

educayao de forma ampla, nos Estados Unidos esta ja se 

organiza em fungao das aspiracoes da comunidade e dos 

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

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

gi?.-se para os estudos classicos, Matemartca, Cier.cias e Geo-

grafia, garantindo-se aos alunos a posslbilidade de vir a ler e 

estudar tari:o os textos da literatura ciassica (gregy e latim) 

quanto aqueles das linguas vivas modemas. Entretanto, e i'i:ida 

nos Estados Unidos, no seculo XX e com amp-a r.-percussao 

no cor.texto educacional bras 

da tradlyao nacional de valom do pragmaiisrno. E ncsta 

configuracao que o curriculo p-ss?. a significar mais do que 

a introducao do aluno em materias pcademicas particulares e 

em metodologias de ensino; veio a significar uma forma de 

apresentar um modo especial de vida. Observe-se cue a ideia 

de curriculc derivada do pragmatismo orisnta-se para a ay So zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J3 



educativa que se realiza no presente mas com perspectivas 

que se abrem ao futuro. Dessa forma, organiza-se em objetivos 

a serem alcanyados e que derivam de expectativas da sociedade 

na qual a escola e famflias se enquadram. O pragmatismo 

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

aberta e flexivel fundamenta-se num espfrito realista de comercio 

e de finanyas, assim como numa coragem persistente que 

pretende transformar a terra selvagem em terra prometida. 

Nesta perspectiva, a ideia que se veiculou de Curriculo 

foi a de um instrumento, pratico e funcional, que possibilitaria 

a escola desenvolver um trabalbo em educayao mais produtivo 

e economico. Revestia-se, assim, esta concepcao de Curriculo 

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 Educayao Progressiva pro-

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

sob varias denominayoes, tais como Educayao Renovada, Escola 

Nova, Escola Progressista, sendo compreendidas nas mais 

diversas conotayoes, bem como servindo como fundamento 

para os mais diversos tipos de pensamento em educayao. 

Contribuiu para esta diversidade o fato de que, enquanto 

nos Estados Unidos se desenvolvia o funcionab ;mo peda-

gogico, com raizes profundas no pragmatismo -a Suiya 

desenvolvia-se tambem o funcionalismo de Clapare~c?£ corn 

raizes totalmente diversas. Em decorrencia desta diversidade 

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

encontrar-se uma confusao entre as ideias de Claparede e 

28. CLAPAREDE, E. "L'education fonctionelle" inzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L'ecole sur mesure. Neu-

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

sempre foi mais sensivel na area de curriculo do que a 

suiyo-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 educayao. 

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

depressao economica, anunciava que a educayao se constituiria 

na grande instituiyao 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 govemamentais brasileiros, 

que passaram a ver na escola e na educayao 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 educayao que se ligavam a ordem empresarial e industrial, 

mais do que a uma ordem social em mudanya. 

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

mais diferentes concepyoes de homem, mundo e sociedade, 

enfocando diferentes perspectivas do fenomeno educayao, ini-

plementando-se inumeras alternativas pedagogicas. Exemplos 

dessa busca podem ser observados nas diferentes concepyoes 

do termo "igualdade de oportumdades educacionais", criando-se 

uma grande discussao entr? ecucadores, que veio a transfor-

niar-se num amplo problema de ordem filosofica. Atraves do 

seculo XLX, os lideres pclfticos discutiam o significado do 

termo "igualdade de oportunidades" a ser viabilizada, ao ofe-

recer-se as crianyas de niyeis socio-economicos mais baixos a 

29. DEWEY, John. Democracy and Education. New York, Mac Millan, Free 

Press Edition 1956. 
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oportunidade de rnatricular-se num mesmo curso que as demais. 

A ideia de '"igualdade de oportunidades" logo foi rejeitada, 

quando psicciogos educacionais passaram a considerar as di-

ferenyas individuais. E isso em I960 3 0 . 

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

nao foryar todas as crianyas a fazerem os mesmos cursos, 

especialmente aqueles classicos que desencorajavam muitos 

alunos. Redefirdu-se a ideia de "igualdade de oportunidades" 

para defender a importancia da utilizayao de diferentes 

curriculos para os alunos pre-adolescentes que deveriam diri-

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

vocacional, fundamentos de contabilidade, ciencias domesticas 

e outras pratb o.°. foram planejadas e introduzidas para atrair 

maior numero is udolescentes para a escola. Tais atividades 

consideravam as limitacoes intelectuais e academicas de um 

grupo de crianyas e de jovens. Experiencias se realizaram 

nesse interim, na tentativa de estabelecer modelos curriculares, 

sempre marcados pela fragmentayao, embora acontecessem 

tentativas isoladas para romper com essa situayao. 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 parte do entao programa denominado Ponto IV, tentaram, 

ainda, introduzir a ideia de curriculo nao fragmentado. Tais 

experiencias r^sultaram em fracasso, seja per motivos politicos 

ou pela falta de tatica de divulgayao de um experimento 

educacional, configurando-se o retorno a visao de curriculo 

segmentado em disciplinas academicas. 

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

1967. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Alguns modelos curriculares que surgiram no 

decorrer do seculo XX 

Varios modelos curriculares surgiram no decorrer do seculo 

X X , dentre os quais merecem destaque: 

-— Curriculo enfatizando agrupamentos ou encaminharnen-

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 organizayao denominava-se agrupamentos por capacidades, 

"habilidades", niveis ou realizay5es. Estabelecia-se ate mesmo 

uma equayao: 

capacidade = habdidade + treino 

Tais capacidades eram medidas em niveis de realizayao, 

passando-se a verificar a precisao dos testes pelas capacidades 

decorrentes do treino. 

— Curriculo enfatizando as perspectivas dos alunos, isto 

e, a opyao peb. carreira universitaria, atividades tecnicas, mer-

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

socialmente considerada de bom nivel e destituida de treino 

vocacional ou tecnico. 

— Distinyao entre escobs 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 Brasil, nao obteve o resuitado esperadq, 

pois, independentemente do planejamento curricular, todos os 

alunos encaminhavam-se para a Universidade. 
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Atividades extracurriculares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A concepgao de Curriculo trazia na sua ideia original a 

necessidade de ser construido pela escola um instrumento que 

a if. ;se na sua obra de educar, envolvendo desde o equipa-

i • como o predio, a didatica, professores, administradores, 

• fivi 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .Jts de ensino, de aprendizagem e de avaliacao, ate cs 

recu:>.os da comunidade. A. ideia original foram sendo, gra-

dual mente, acrescentadas as chamadas atividades extracurricu-

lares. Desvia-se, entao, a atengao do curriculo que se realiza 

na escola como um icdo, para inclufrem-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 competigao, trabalho em horas livres, esportes, socializagao, 

rninistrados atraves de cursos extraclasse. 

Estudos hoje conduzidos como, por exemplo, sobre a 

cultura dos adolescentes e a participagao na vida da comunidade, 

desde 1940 ate o presente, revelam consistencia na importancia 

da vivencia de atividades sociais, musicals, dramatizagoes, 

jomalismo, 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 e visto numa perspectiva de 

departamentalizagao, como um conjunto de disciplinas organi-

zadas em ordem sequential e de pre-requisitos definidos pelo 

govemo atraves de suas agendas responsaveis pela educagao. 

Entretanto, o que se observa e que a proposta do Conselho 

Federal da Educagao preve um numero rnfnimo de horas e uma 

relagao de materias (disciplinas e areas de estudo obrigatdrias e 

outras optativas) que devem compor o Cumculo das Escolas. 

Considera, ainda, que estas possam ultrapassar tais minimcs e 

mesmo faze-lo, se a escoh estiver em condigoes para tal. Esta 

ideia de ultrapassagem oe minimos nunca foi compreendida. 

Por outro lado, tentaiivas de planejainenlo cairictdar cone-

xionadas com um pensar subjacente se fizeram presentes. Tal e 

o caso ja mencionado da Pedagogia Cririca que pretende colocar 

a educagao no seu sentido mais amplo, cultural, o 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 intelectual 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, gerando 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 historico de oda a 

humanidade, devendo culminar numa revolugao proletaria. Este 

e o Curriculo proposto a escola publica, nao encontrando 

guarida nas escolas particulares. 
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AVAXIAgSO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0  processo de avaliacao sera desenvolvido de forma sisteroatica tomando ' 

como base a participacao dos educadores no desenrolar dos estudos. Para tanto, e 

fundamental a formagao de um con ju nto de elementos que in te gram a proposta de en-

s ino, a pra tica e o resu ltado, i s to e, a proposta apresentada, o que f o i r ea l iza -

do e o que de fa to se aprendeu. 

Visando o alcance de conhecimentos mais aprofundado, fas~se necessario a 

organizacao de seminarios a respeito do tema em pauta. Essa p ra tica podera ser de„ 

s envoi v i da no periodo semestral e incorrera na revisao do contexto estudado no men 

cionado periodo. Sem duvidas, esta p ra tica metodologica, associada a posicao dos 

eduoadores proporcionara uma avaliacao mais cla ra e ob jetiva dos resu ltados alcan 

cados* 

Pinalmante, ver ifica - s e ser este um procedimento bastante eficaa na defi 

nicao transparente do que realmente aprenderam, is to e, dos novos conhecimentos * 

ad qu i r i d os. 
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