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RESUMO 

RAMOS JUNIOR, A. S. e PETERMANN, S.C. UMA NOVA PROPOSTA PARA 
ORIENTAR A POLITICA EDUCACIONAL NO COMBATE A. EVASAO ESCOLAR 
DO ENSINO MEDIC NO MUNICIPIO DE CURITIBA. Este trabalho vern contribuir 
para o avanc;o na formulac;ao de polfticas publicas educacionais, no que diz 
respeito a valorizac;ao do ensino publico para o aluno que cursa a etapa final da 
educac;ao basica - "Ensino Medio", buscando a eficacia no com bate a evasao. 
Discute-se as relac;oes entre as metodologias de ensino, a formacao do 
profissional da educac;ao eo comprometimento da familia com a evasao escolar. 
Resgate-se urn pouco da historia da educac;ao, observando-se como as polfticas 
educacionais tern sido desenvolvidas historicamente, os problemas e as reformas 
que tern sofrido. Acrescentam-se pensamentos dos te6ricos comprometidos com 
a educac;ao. Realiza-se urn levantamento de informac;oes a partir de dados 
recentes sobre o rendimento escolar dos alunos desta etapa de ensino, tomando 
como base os colegios do municipio de Curitiba. Esta analisa e realizada a luz 
das polfticas que estao sendo desenvolvidas para o combate a evasao escolar no 
Estado do Parana. Apresenta-se uma proposta para orientar a polftica 
educacional no combate a evasao escolar na melhoria da qualidade do ensino 
publico. 

Palavras-chave: Polftica Educacional; Evasao Escolar; Ensino Medio; 
Qualidade do Ensino. 

e.mail: asteclinios@gmail.com; sandrapetermann@gmail.com; 
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1. INTRODU<;AO 

0 combate a evasao escolar e urn compromisso nao s6 dos educadores, 

mas de toda a sociedade, pois o cidadao que nao conclui sua escolaridade fica 

destitufdo do direito de estar participando da socializagao do conhecimento, 

ficando alheias as contribuig6es cientificamente elaboradas que foram 

acumuladas ao Iongo da historia da humanidade. 0 cidadao tern o direito de 

participar da construgao destes saberes e de contribuir para o desenvolvimento 

da sua sociedade. 

Os educadores tern urn papel fundamental na formacao do cidadao, e 

devem ter a preocupagao em garantir a permanencia do educando na escola ate 

a conclusao do Ensino Medio. Para tanto, faz-se necessaria uma analise 

cuidadosa de alguns problemas que ocasionam a evasao escolar, procurando 

fazer uma reflexao acerca de tais motivos, para que as informag6es levantadas se 

transformem em conhecimento apropriado para fazer uma inovagao das polfticas 

educacionais para o combate a evasao e a valorizagao do ensino. 

Segundo dados do INEP (2004) 15% dos alunos matriculados no Ensino 

Medio, no municipio de Curitiba abandonam a escola antes de concluir seus 

estudos, sendo que dos que permanecem matriculados 13,6% reprovam, 71 ,4% 

sao aprovados e destes apenas uma pequena porcentagem conseguem ingressar 

no Ensino Superior. Diante desses questionamentos percebe-se que as polfticas 

publicas adotadas no combate a evasao escolar nao estao sendo eficazes. Por 

isso, a questao de pesquisa que se prop6e a responder e: 



Como elaborar uma polltica publica educacional que possa resgatar o 

valor do ensino publico para o aluno do Ensino Medio? 

Adotar polfticas que objetivam a melhoria do sistema educacional exige dos 

profissionais de educacao urn comprometimento que vai alem da execucao de 

projetos. Fica evidente que uma grande maioria desses profissionais vive hoje 

uma profunda crise existencial profissional, na medida em que sua identidade 

oscila entre o professor transmissor de informacoes e a do mediador e produtor 

de saberes. 0 aluno, por sua vez, expressa urn saber fragmentado decorrente de 

sua condicao de receptor das informacoes sem motivacao para uma reflexao 

acerca do contexto em que se inserem tais informacoes, ficando assim a margem 

da construcao do conhecimento e da formacao necessaria para o efetivo exercfcio 

da cidadania. 

Por isso, ha necessidade de reformular as polfticas educacionais e de 

refletir que urn dos problemas, talvez com os profissionais da educacao, que nao 

possuem a consciencia de que o educando necessita de uma formacao mais 

centrada em uma filosofia de pesquisa e constante busca de novos saberes. E 

necessaria repensar a formacao academica e a continuidade dessa formacao. 

A discussao deste tema tern a intencao de provocar uma reflexao sobre as 

polfticas educacionais que tern sido adotadas, suas implementacoes, efetividade 

e eficacia para o combate a evasao escolar, tendo como objetivo geral analisar e 

discutir quais destas polfticas tern sido desenvolvidas para garantir a continuidade 

da escolaridade dos cidadaos, apontando as relacoes existentes entre as praticas 

pedag6gicas desenvolvidas atualmente nas escolas publicas e a evasao escolar 



no Ensino Medio, tendo como pressuposto que a formacao de qualidade dos 

profissionais de educacao e fator primordial para 0 desenvolvimento de uma 

polftica de educacao comprometida com o futuro da humanidade. 

Desta forma, procura-se atender os seguintes objetivos especfficos: 

(1) Fazer uma analise das linhas metodol6gicas que sao adotadas para o Ensino 

Medio nas escolas publicas; (2) Mapear dentro do ambiente escolar as 

dificuldades apresentadas pelos alunos quanto a aprendizagem; (3) Analisar OS 

fatores externos que influenciam na evasao escolar do Ensino Medio; (4) Avaliar a 

eficacia das polfticas educacionais adotadas; (5) Apresentar uma nova proposta 

de estudo para orientar a polftica educacional no combate a evasao escolar. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

Trata-se de fundamentos te6ricos necessarios para a compreensao dos 

aspectos hist6ricos da educagao, no que diz respeito a educagao das civilizagoes 

mais antigas, a evolugao hist6rica da educagao no Brasil, as legislagoes da 

educagao no Brasil, a evolugao da estruturagao da etapa final da educagao basica

ensino medio - e, a polftica de formagao do docente para esta etapa de ensino, que 

servirao de base para a analise da situagao da educagao atual, com vistas a 
formulagao de uma polftica educacional que possa contribuir para o avango da 

educagao no Parana. 

2.1. ASPECTOS HISTORICOS DA EDUCA<;AO 

0 cidadao deve conhecer a hist6ria de construgao da sociedade em que vive 

para que possa planejar agoes de mudangas dentro desta. Para compreender hoje a 

Educagao e necessaria conhecer aspectos hist6ricos de civilizagoes antigas como a 

oriental, grega e romana que trazem na formagao de sua hist6ria as rafzes da 

educagao atual. 

Aborda-se ainda aspectos da educagao nos perfodos Medieval, do 

Renascimento, do infcio dos tempos modernos, da epoca do Absolutismo, alguns 

aspectos tambem da educagao burguesa, da educagao do infcio do seculo XX e 

tambem toda a evolugao hist6rica da educagao no Brasil, desde os primeiros 

ensinamentos jesufticos, ate a educagao dos dias atuais, abordando a reformulagao 

curricular e a construgao de Diretrizes Curriculares no Estado do Parana. 

2.1 .1 . Educagao Oriental 

Piletti destaca alguns aspectos da educagao oriental: 

A educagao oriental e centralizada no domfnio da linguagem e da 
literatura. A transigao da sociedade primitiva para os primeiros estagios da 
civilizagao caracteriza-se pelos seguintes aspectos: substituigao da 
organizagao da genetica da sociedade por uma organizagao polftica; 
formagao de uma linguagem escrita e de uma literatura. 

Os principais aspectos da educagao chinesa sao: caracteres da 
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linguagem sao ideias e nao sons; os nove livros sagrados utilizados como 
material didatico contendo menos de cinco mil caracteres diferentes. Os 
Quatro Livros e os Cinco Classicos constituem os livros sagrados; tratam das 
formas externas de conduta. 

Nas escolas chinesas os alunos aprendem a dominar as formas de 
linguagem; decoram os textos sagrados e procuram desenvolver urn estilo 
literario semelhante ao dos escritos sagrados. 

0 metodo da educac;ao chinesa consiste na imitac;ao. 0 objetivo do 
professor e obrigar seus alunos a decorar. 

Organizac;ao da educac;ao chinesa: as escolas elementares, mantidas 
pelas contribuic;oes dos alunos e com auxflio voluntario de associac;oes 
particulares. A escola nao tern predio fixo; funciona em qualquer Iugar. Os 
dias letivos sao longos e se estendem durante o ano todo. Os exames 
constitufam o aspecto central do sistema educacional chines. 

A educac;ao hindu difere da chinesa e de outras principalmente pelo 
sistema de castas. As castas sao quatro: os bramanes ou sacerdotes; os 
xatrias, ou seja, os guerreiros; os vaicias, ou classe industrial; os sudras, ou 
classe servil. Os sudras e os parias nao recebiam nenhum tipo de educac;ao 
formal. 

A Cmica diferenc;a entre a educac;ao judaica e a dos demais povos 
orientais foi quanto ao desenvolvimento da personalidade. Toda instruc;ao 
ministrada pelos escribas e sacerdotes ao povo judeu centralizou-se na lei 
contida na Bfblia e no Talmude. (PILETTI, 2002, p. 21) 

2.1 .2. Educac;ao Grega 

PILETTI (2002, p. 26.). Ainda comenta que '~ Grecia e considerada o ber9o 

da civiliza98.0 ocidental, da qual n6s fazemos parte e cuja cultura assimilou 

desde o nascimento. Daf a importancia do seu estudo, mesmo que apenas 

em seus aspectos essenciais, principalmente para quem pretende dedicar-se 

a educa9ao das novas gera96es". 

Observa-se que na educac;ao grega oportuniza-se o desenvolvimento 

individual, surgindo entao, urn novo conceito de educac;ao que ainda hoje e 

denominada liberal. Porem, deve-se lembrar que esse novo conceito de educac;ao 

refere-se aos cidadaos livres da Grecia Antiga, que podiam tirar proveito de sua 

liberdade, ao mesmo tempo em que cerca de 90% da populac;ao viviam como 

escravos. 

Devemos aos gregos o surgimento das seguintes ideias e conceitos que, 
para eles, se transformaram em ideais: 
./ o conceito de liberdade polftica no Estado e atraves dele; 
./ a ideia de que a educac;ao e a preparac;ao para cidadania; 



./ a ideia do desenvolvimento intelectual da personalidade; 

./ a ideia do amor ao saber pelo saber, isto e, a Filosofia; 

./ a ideia de viver de acordo com a razao; 

./ o conceito de homem como sendo, primariamente, urn ser racional; 
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./ o conceito moral de personalidade, ou seja, cada individuo encontra 
na sua natureza racional o direito de determinar os seus proprios fins 
na vida; 

./ os conceitos de liberdade moral e responsabilidade moral, isto e, a 
liberdade sob a lei e pela lei, contida na natureza; 

./ o conceito de arte como sendo o corporificac;ao concreta de alguma 
verdade, de urn ideal ou experiencia de validez; 

./ a ideia de que o individuo deve procurar conhecer-se a si proprio 
(Socrates). (PILETTI, 2002, p. 27) 

Os ideais da educac;ao grega foram resultado de uma lenta evoluc;ao, que, de 

acordo com PILLET! (2002, p. 28 - 36) passou pelas seguintes etapas: 

a) Perfodo homerico (900- 750 a. C) 

Homero teve uma importancia excepcional para a cultura e para a educac;ao 

grega. Tao grande foi a sua importancia que muitos estudiosos consideram que os 

germens de todo o desenvolvimento posterior estao contidos no perfodo homerico. A 

educac;ao nesse perfodo teve urn carater eminentemente pratico. Os poemas 

homericos - a llfade e a Odisseia - falam dos ideais dessa educac;ao, que 

compreende urn duplo ideal de homem, ou seja, o homem de ac;ao e o homem de 

sabedoria. Esse duplo ideal - sabedoria e poder de ac;ao - tinha que ser atingido por 

todos os gregos livres. Diversos aspectos contidos nesse duplo ideal tiveram grande 

desenvolvimento durante OS perfodos posteriores. Urn desses aspectos e a bravura, 

que, no entanto, tinha de ser moderada pela reverencia. Outro aspecto desse 

ideal e a sofrosine grega. A sofrosine consiste no domfnio dos desejos e paixoes 

pela razao. Consiste no equilibria de pensamento e ac;ao exigida pelo ideal de 

reverencia. 

b) Educac;ao Espartana (750-600 a.C.) 

Ja no seculo IX a.C. Licurgo organizou o Estado e a educac;ao em Esparta, 

uma das cidades gregas. Licurgo percebeu a importancia do Estado nos assuntos 
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educacionais. Os espartanos, que representavam a mais primitiva forma de cultura 

grega, conquistaram, ja no perfodo homerico, uma posicao de destaque entre os 

demais povos helenicos. Para preservar essa soberania o povo espartano adotou a 

constituicao de Licurgo. Surgiu, assim, urn Estado que passou a manter o mais 

extremado controle governamental sobre a educacao. A sociedade inteira se 

transformou numa escola, em que todo o membro adulto tinha a obrigacao de 

participar, como urn importante dever de cidadania, na educacao da juventude. 

0 objetivo da educacao espartana era dar a cada individuo urn nfvel de 

perfeicao ffsica, coragem e habito de obediencia as leis que o tornasse urn soldado 

ideal. Dessa maneira o homem espartano passou a ser urn modelo de bravura, vigor 

e tenacidade. Como essas qualidades faltavam aos demais povos gregos, o Estado 

espartano passou a acumular urn grande numero de triunfos militares. 

Faltavam aos espartanos, no entanto, os sentimentos mais delicados e a 

sensibilidade dos atenienses. Assim, Esparta nao participou muito do esplendor 

artfstico, literario e filos6fico de Atenas. 

Plutarco (46 - 126 d. C.) resume a educacao espartana com as seguintes 

palavras: "Em relacao a instrucao eles recebiam apenas exatamente o que era 

absolutamente necessaria. T odo o restante de sua educacao tinha em vista torna-los 

sujeitos ao comando, suportar os trabalhos, lutar e conquistar". 

c) A Educacao Ateniense (600-450 a. C.) 

A educacao grega em Atenas, outra das grandes cidades gregas, tinha pouco 

em comum com a educacao de Esparta. Enquanto em Esparta se deu muita 

importancia a educacao ffsica a servico da guerra para manter o Estado, em Atenas 

surgiu o ideal da formacao completa do homem. Foram colocadas no mesmo nfvel a 

educacao ffsica e a educacao intelectual. 

Em Atenas a educacao da crianca, durante os primeiros sete anos, estava 

inteiramente a cargo da famflia. A educacao na famflia, no entanto, nao tinha urn 

carater tao elevado quanto em Esparta. Em Atenas, geralmente a crianca era 

entregue aos cuidados de amas e escravos, enquanto as maes espartanas eram 

famosas em toda a Grecia pelo elevado nfvel do treino ffsico e moral que davam as 
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suas crian9as. 

0 menino ateniense, mal deixava os cuidados da ama, era entregue aos 

cuidados de urn pedagogo. Os pedagogos eram escravos ou servos a quem os 

atenienses confiavam as crian9as. A palavra pedagogo (de pais, paid6s = crian9a; 

agein= conduzir) designa em sua origem o condutor de meninos; por isso eram 

chamados de pedagogos os escravos encarregados de guiar as crian9as a escola. 

0 menino ateniense frequentava dois tipos diferentes de escolas: a escola de 

musica e a escola de ginastica ou palestra. 

d) Os Sofistas (450-400 a.C.) 

Segundo Piletti de 500 a 449 a.C. os atenienses enfrentaram urn perfodo de 

guerras- as guerras medicas- contra os persas. Passadas essas guerras, Atenas 

alcan9ou seu maximo esplendor: ampliaram-se as rela96es economicas e as 

atividades comerciais; a prosperidade material e a cultura dos cidadaos aumentaram 

rapidamente; a velha constitui9ao aristocratica ja fora substitufda (509 a.C.) pela 

constitui9ao democratica de Clfstenes. 

Os sofistas (soph6s = sabios) surgiram como sendo a nova classe de 

professores que a sociedade exigia. Geralmente os sofistas eram professores 

ambulantes que percorriam as grandes cidades, eles ensinavam as ciencias e as 

artes, com finalidades praticas, principalmente a eloquencia, em troca de uma 

elevada contribui9ao financeira. 

Muitos sofistas davam apenas uma prepara9ao superficial que, geralmente, 

consistia em fornecer a seus alunos discursos feitos sobre certos t6picos, a serem 

repetidos em determinadas ocasioes, tais como nos processes perante os tribunais. 

Transmitiam aos alunos senten9as inteligentes ou informa96es fragmentarias para 

serem utilizadas nos momentos oportunos. Outros sofistas davam urn curso mais 

completo, que abrangiam os estudos das ciencias naturais e hist6ricas da epoca e 

urn treino em dialetica, por meio da discussao, e em ret6rica, por meio do discurso 

publico. 

Os gregos mais ponderados e conservadores nao gostavam dos sofistas; nao 

viam com bons olhos o fato de eles se autodenominarem sabios e de exigirem 
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remunerac;ao pelos seus servic;os. Esses dois fatos iam contra dois princfpios muito 

valorizados pelos gregos: o primeiro era o princfpio de harmonia e reverencia e o 

segundo, o princfpio de que a relac;ao entre professor e aluno devia basear-se na 

estima mutua e nao no carater econ6mico. Dessa maneira surgiu, entre os escritores 

de tendencia conservadora, a mais violenta antipatia contra os sofistas. 

Os sofistas, em seus ensinamentos, acentuavam de forma exagerada o valor 

da individualidade. Entre eles nao havia nenhum sistema comum de ideias. A (tnica 

ideia comum era que nao havia ideias universais nem padroes universais de 

conduta. Nas palavras de Protagoras, urn dos maiores sofistas, "o homem e a 

medida de todas as coisas'. Assim o indivfduo situava-se num tal nfvel de 

independencia que ficava acima dos deveres do cidadao. Para os sofistas a 

moralidade devia basear-se na razao e nao, como no antigo perfodo, no costume e 

na tradic;ao. 

e) Os Grandes Filosofos (400- 300 a.C.) 

Socrates (470-399 a.C.) foi o primeiro filosofo a definir o problema do conflito 

entre a velha e a nova educac;ao grega, entre interesse social e individual. Ele tomou 

como ponto de partida o princfpio basico da doutrina sofista: "0 homem e a medida 

de todas as coisas". Se o homem e a medida de todas as coisas, conclui Socrates, 

a primeira obrigac;ao de todo homem e procurar conhecer-se a si mesmo. 

E na consciencia individual, diz Socrates, que se devem procurar os 

elementos determinantes da finalidade da vida e da educac;ao. A consciencia 

individual, porem deveria deixar-se de fundar-se em simples opinioes para guiar-se 

por ideias de valor universal. 

Atraves de seus ensinamentos, Socrates procurava demonstrar que 

conhecimento das verdades universais era a base de toda ac;ao virtuosa. Assim, 

cada indivfduo deveria adquirir capacidade de formular tais verdades. 0 metodo 

utilizado por Socrates para chegar a tais verdades consistia em fazer perguntas para 

obter, dessa forma, as opinioes do interlocutor. Depois atraves de outras perguntas, 

levava o interlocutor a descobrir por si mesmo a contradic;ao e o absurdo das 

opinioes apresentadas. 
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A primeira parte do metodo de Socrates - fazer perguntas para obter a 

opiniao do interlocutor - e a ironia. Ironia, do grego eironefa, significa perguntar, 

fingindo ignorar, para rir-se dos outros. A segunda parte - fazer outras perguntas 

para levar o interlocutor a descobrir a verdade - e a maieutica, que significa parto ou 

partejamento (do grego maieutikos). Maieutica e a arte de fazer nascerem as ideias. 

As principais contribuic;6es de Socrates para a educac;ao foram as seguintes: 

• 0 conhecimento possui um valor pratico ou moral, isto e, um valor de 

natureza universal e nao individualista. 

• 0 processo objetivo para obter-se conhecimento e o de conservac;ao; o 

subjetivo e o de reflexao e organizac;ao da propria experiencia; 

• A educac;ao tern por objetivo imediato o desenvolvimento da capacidade 

de pensar, nao apenas de ministrar conhecimentos. 

Platao (428-348 a.C.) foi outro grande filosofo que teve muita influencia sobre 

a educac;ao grega. Ele concordou com Socrates sobre a necessidade de se procurar 

uma nova base moral para a vida; concordou tambem que essa nova base deveria 

se encontrar em ideias e na verdade universal. 

Com relac;ao ao metodo, Platao aceitou e desenvolveu a dialetica de 

Socrates; ele a definiu como sendo um "continuo discurso consigo mesmd'. Nesse 

sentido, a educac;ao seria um processo do proprio educando mediante o qual sao 

dadas a luz as ideias que fecundam sua alma. A educac;ao, portanto, consiste na 

atividade que cada homem desenvolve para conquistar as ideias e viver de acordo 

com elas. 0 conhecimento nao vern de fora para o homem; o conhecimento e o 

esforc;o da alma para apoderar-se da verdade. 

0 papel do educador consiste em promover no educando o processo de 

interiorizac;ao, grac;as ao qual ele pode sentir a presenc;a das ideias. A realidade, 

para Platao, nada mais e do que a ideia que se realiza ou atualiza. Ele compara o 

mundo sensfvel a uma caverna iluminada por grande fogueira, onde se encontram 

homens imoveis, encadeados, de costas para as chamas. Os objetos e os seres que 

transitam fora da caverna projetam sobre o fundo iluminado das pedras suas formas 

mais ou menos alteradas. Toda a visao dos homens na caverna se reduz a sombras, 

e nisso reconhecem a unica realidade. Libertados os cativos, e voltando eles os 
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olhos para a luz meridiana, nao perceberao, senao confusamente, os objetos cuja 

sombra era para eles a unica realidade existente. 

0 despertar para o mundo das ideias e urn processo gradual. Na educacao 

deve-se levar em conta tanto o corpo como o espfrito. Os exercfcios corporais, a 

cultura estetica e moral, e a formacao cientffica e filosofica devem constituir o 

conteudo da educacao. "A boa educacao e a que da ao corpo e a alma toda a 

beleza, toda a perfeicao de que sao capazes" 

Uma diferenca que convem ressaltar entre Platao e Socrates refere-se ao 

aspecto de quem tern capacidade para adquirir conhecimentos. Enquanto Socrates 

afirmava que todos tern essa capacidade, Platao afirmava que apenas algumas 

pessoas a possuem. 

Para Platao a visao da verdade eterna era uma funcao de urn sentido 

especial, ou de urn sexto sentido, urn "sentido para as ideias'. 

Aristoteles (384-322 a. C.), outro grande filosofo grego, apresentou uma visao 

bastante diferente a de Socrates e Platao. Enquanto estes dois afirmavam que a 

posse do conhecimento pelo individuo constitufa a virtude, Aristoteles afirmava que a 

virtude esta na conquista da felicidade e do bern. 

A virtude nao consiste no simples conhecimento do bern, mas na sua 

conquista. Eo bern, na sua integridade, resume-seem bern sere bern fazer. 0 bern 

ser e o bern do intelecto, ligado intimamente a posse da verdade universal da escola 

platonica. 0 bern fazer e 0 bern da acao adquirido atraves do habito, e representa 0 

aspecto social do ideal aristotelico. 0 bern fazer consiste no funcionamento, na vida 

social, das ideias ou principio de conduta de validez universal. 

A felicidade, que e o bern supremo, consiste em realizar o que e especifico 

do homem, isto e, a razao. A plena realizacao do elemento racional humano supoe 

a realizacao nos mais diversos aspectos, tais como saude fortuna, situacao social, 

etc. 

Aristoteles desenvolveu seu conceito de educacao partindo da ideia de 

imitacao. 0 que nos animais e apenas capacidade imitativa, no homem se converte 

numa arte. 0 homem se educa na medida em que copia a forma de vida dos 

adultos. Ele se educa na medida em que copia a forma de vida dos adultos. Ele se 
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educa porque atualiza suas energias. Segundo a doutrina da potencia e do ato de 

Arist6teles, o educando e potencialmente urn sabio e, com a educac;ao, ele atualiza 

(converte em ato) o que e suscetfvel de desenvolver. 

Para Arist6teles, os fatores da educac;ao humana sao os seguintes: as 

disposic;oes naturais (natura), os meios para aprender (ars) e a pratica ou habito 

para afirmar o assimilado (exercitatio). 

Assim, o processo de ensino deve corresponder ao seguinte plano met6dico: 

• 0 mestre deve, em primeiro Iugar, expor a materia do conhecimento. 

• Em seguida tern de cuidar que se imprima ou retenha o exposto na mente 

do aluno. 

• Por fim, tern de buscar que o educando relacione as diversas 

representac;oes mediante o exercfcio. 

Dante Alighieri (1265-1321) denominou Arist6teles "o mestre daqueles que 

saberri'. Realmente Arist6teles foi o primeiro grande cientista, o maior sistematizador 

que o mundo conheceu. 

Tao grande foi a influencia de Arist6teles que muitos termos da nossa 

linguagem diaria atual tern origem em seu pensamento. Palavras como fim, 

indicando o prop6sito final, e causa; os termos forma, materia, princfpio, motivo, 

faculdade, energia, habito, categoria, meio; as express6es causa final e causa 

eficiente; o sentido de substancia e acidente, de ato e potencia, etc. sao o resultado 

de seus esforc;os para sistematizar o conhecimento humano em todos os campos 

entao investigados. 

2.1 .3. Educac;ao Romana 

Observa-se pela leitura de Piletti (2002) que a educac;ao romana priorizava a 

formacao do carater moral das pessoas, sendo o pai, o principal responsavel pela 

educac;ao dos filhos, mas a mulher tambem tinha uma grande importancia nessa 

tarefa e em outras relacionadas como o lar. 

A situac;ao da mulher em Roma era mais elevada do que no restante dos 
imperios da antiguidade. Embora nao chegasse a participar da vida publica, a 
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mulher exercia grande autoridade dentro da famflia. Era comum, na educacao 
de criancas e jovens, serem apresentados exemplos concretos da virilidade 
romana. 0 modelo ideal era, em primeiro Iugar, o ancestral da famflia, depois 
o da comunidade. [ ... ] 0 jovem romano tinha de tornar-se piedoso, respeitoso, 
corajoso, varonil, prudente, honesto pela imitacao de seu pai e de outros 
romanos cujo herofsmo merecera ser consagrado pelas lendas e hist6rias do 
pals. [ ... ] Com relacao ao metodo, outro aspecto que se destaca e que os 
romanos rejeitavam como sinais de afeminacao, o treino ginastico, a danca, a 
musica, a literatura, enfim todos os meios educativos utilizados pelos gregos. 
[ ... ] Durante a ultima parte desse perfodo surgiram as escolas elementares, 
que passaram a ministrar os rudimentos das artes de ler, escrever e contar. 
Estas escolas eram conhecidas como ludi, palavra latina que significa jogo, 
divertimento ou brinquedo. Receberam esse nome porque a instrucao nas 
artes de ler e calcular representava uma "diversao" quando comparada com a 
educacao no lar. 0 mestre dessas escolas tinha o nome de ludi-magister. 
(PILETTI, 2002, p. 44). 

2.1 .4. Educacao Medieval 

Na ldade Media, a educacao dos povos europeus teve como ponto de partida 

a doutrina da lgreja. Durante todo esse perfodo predominou uma concepcao de 

educacao que se opunha ao conceito liberal e individualista dos gregos, e ao 

conceito de educacao pratica e social dos romanos. 0 cristianismo passa a dar mais 

importancia ao aspecto moral, baseando-se na ideia de caridade crista, surgindo urn 

novo tipo hist6rico de educacao. 

Os primeiros padres da lgreja, diante das diferencas entre o 
cristianismo e o saber grego e romano, ocuparam posicoes diferentes. Os 
principais foram: Clemente de Alexandria, Orfgenes, Sao Joao Crisostomo, 
Sao Basflio, Sao Jeronimo e Santo Agostinho que foi autor da obra 
pedag6gica De Magistro. 

A lgreja crista primitiva volta sua atencao para a educacao moral de 
seus pr6prios membros. Os recem- convertidos, antes de serem admitidos 
como membros efetivos da lgreja, eram chamados de catecumenos, e as 
escolas de catecumenatos. Mais tarde essas escolas vieram a ser 
organizadas pelos bispos com o intuito de preparar o clero para as igrejas que 
estavam sob sua direcao, e passaram a ser denominadas escolas das 
catedrais. 

Monaquismo significa "a organizacao de homens que fizeram votos 
especiais de vida religiosa e vivem de acordo com regras que determinam a 
conduta nos seus menores detalhes". 

Os trabalhos mais significativos dos monges no campo educacional 
foram: a c6pia dos manuscritos e, a condensacao do saber da epoca nas 
Sete Artes Liberais (que inclufam o trivium- Gramatica, Dialetica e Ret6rica-
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e o quadrivium- Aritmetica, Geometria, Musica e Astronomia). 
A escolastica e urn movimento intelectual oriundo da ldade Media, 

preocupado em demonstrar e ensinar as concordancias da razao com a fe 
pelo metodo da analise 16gica. Os principais representantes desse movimento 
sao: Santo Anselmo, Santo Alberto Magno, Santo Tomas de Aquino (o mais 
influente de todos; sua obra a Suma Teo/6gica, representa a culminancia da 
escolastica), John Duns Scot e Guilherme de Occam. 

As universidades surgiram no seculo XIII, com o nome inicial de 
studium genera/e. Pelos fins do seculo XIV esse nome foi substitufdo pelo de 
universitas litterarum. Supoe-se que a primeira universidade que consagrou 
professores e alunos organizados por sec;oes nas quatro grandes divisoes do 
conhecimento daquela epoca (Teologia, Direito, Medicina e Filosofia) tenha 
sido a de Napoles, fundada em 1224. Outras universidades importantes: de 
paris, Bolonha, Salerno, Oxford, Viena e Salamanca. Durante a ldade Media 
foi grande a influencia da universidade. Ela forneceu o primeiro exemplo de 
organizac;ao puramente democratica. (PILETTI, 2002, p. 57). 

2.1.5. Educac;ao no Perfodo do Renascimento 

As tendencias gerais do Renascimento sao: Interesse pela vida real do 

passado; o interesse pelo mundo subjetivo das emoc;oes e o interesse pelo mundo 

da natureza ffsica. 

As conseqOencias dos novos interesses foram a exaltac;ao dos estudos dos 
classicos e a busca de uma nova educac;ao. 
0 Renascimento propoe uma nova educac;ao que se oponha ao velho e 
pedante esquema da escolastica e promova o ideal da nova vida. 0 
aprendizado da lingua e da literatura dos gregos e romanos torna-se o 
problema pedag6gico mais importante. 
Alguns representantes mais expressivos do Renascimento: Dante Alighieri 
(Divina Comedia), Petrarca e Boccaccio, Victorino da Feltre (o maior inovador 
no campo educacional, criador da escola Casa Giocosa; afirma que "o ensino 
deveria ser gradual e de acordo com o desenvolvimento psfquico do aluno, e 
transcorrer num ambiente de alegria e satisfac;ao"), Francois Rabalais (autor 
da novela pedag6gica Gargantua e Pantagruel), e Michel de 
Montaigne. Rabalais condensa seu pensamento no seguinte principia: 
"Ciencia sem consciencia nao e senao rufna da alma". Montaigne: seu ideal 
educativo e o homem para o mundo. A educac;ao deve formar o homem 
completo, de corpo e alma. Sua preocupac;ao com urn tipo de educac;ao 
destinada a formar o jufzo pratico dos jovens para as coisas da vida coincide 
com as preocupac;oes educativas de nosso tempo. (PILETTI, 2002, p. 68). 
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2.1.6. Educa9ao no lnicio dos Tempos Modernos 

A reforma religiosa e a ciencia moderna contribufram para o surgimento de 

novas ideias e novos fatos educacionais no inicio dos tempos modernos. A reforma 

religiosa, dividindo os cristaos em catolicos e protestantes, teve profundas 

repercuss6es economicas, polfticas, sociais, culturais e educacionais, acelerando a 

renova9ao da propria lgreja Catolica, atraves: 

a. do Concflio de Trento; 
b. da funda9ao das ordens religiosas, em especial da Companhia de 

Jesus; 
c. do Tribunal da Santa lnquisi9ao. 
Os protestantes, especialmente Martinho Lutero, contribuiriam para que 

a educa9ao se libertasse das amarras da lgreja e para que se ampliasse o 
acesso a escola, com a frequencia obrigatoria imposta pelo Estado. 

Os catolicos reagiram ao avan9o protestante com a complexa 
organiza9ao da Companhia de Jesus, que montou urn sistema educacional 
eficiente, abrangendo de modo especial a educa9ao secundaria e a superior, 
Visando a forma9a0 de lfderes. 

A ciencia moderna tambem contribuiu para a modifica9ao dos metodos 
educacionais, principalmente atraves das ideias de: 

a. Bacon: propos a utiliZa9aO do metodo indutivo; 
b. Galileu: soa a experiencia permite ler e interpretar o livro da 

natureza; 
c. Descartes: formulou as regras do metodo cientifico. 
Comenius foi 0 principal pensador da eduCa9aO da epoca. Tentou 

aplicar o metodo cientifico ao estudo das lfnguas e formulou os princfpios 
gerais da didatica, em seu livro Didactica magna. Algumas das suas ideias: 

a. Finalidade da educa9ao: felicidade eterna com Deus, em 
consonancia com a natureza. 

b. Conteudo da educa9ao: ensinar tudo a todos (pansofia). 
c.Metodo: indutivo, de acordo com a natureza; propos o ensino direto, 

pratico e sistematico, come9ando do mais simples. (PILETTI, 2002, p. 81). 

2.1.7. Educa9ao na Epoca do Absolutismo 

Nesta epoca, quando predomina o regime absolutista de governo, a educa9ao 

ainda era privilegio da nobreza e do clero e a maioria da popula9ao permanecia na 

ignorancia. 

0 absolutismo, que predominou durante a ldade Moderna, atingiu o 
auge nos seculos XVII e XVIII, na Fran9a. 0 rei acreditava ter recebido de 
Deus sua autoridade e identificava-se com proprio Estado. 

Sob o absolutismo, todos os privilegios cabiam a nobreza e ao clero -
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cerca de 2% da populac;ao, que v1v1am das pensoes reais e dos cargos 
publicos. 0 restante da populac;ao, o Terceiro Estado, trabalhava e pagava 
impostos para sustentar os privilegiados. 

A escola na epoca do absolutismo tambem era privilegio de nobres, 
clericos e filhos de burgueses ricos, o que era considerado natural pelas 
autoridades. 

A educac;ao elementar do povo, na Franc;a, permaneceu esquecida 
durante toda a ldade Moderna. 

Para Rousseau, a desigualdade social surge da propriedade e a 
organizac;ao politica surge de um contrato. A autoridade exerce o poder por 
delegac;ao da vontade geral do povo. 

A influencia de Rousseau na educac;ao foi muito importante: propos a 
educac;ao de acordo com a natureza, com as inclinac;oes naturais do 
individuo, nas diversas fases de seu desenvolvimento. As principais 
contribuic;oes de Rousseau para a educac;ao envolvem as seguintes ideias: 

a. educac;ao natural, resultante das ac;oes dos instintos e nao de 
imposic;oes externas; 

b. educac;ao como processo: nao se deve fazer a crianc;a infeliz hoje 
em nome de um futuro incerto; 

c. simplificac;ao do processo educative: em contato com a natureza, a 
educac;ao ocorre de maneira simples e feliz; 

d. importancia da crianc;a: a educac;ao passa a ser vista da perspectiva 
da crianc;a. (PILETTI, 2002, p. 92). 

2.1.8. Educac;ao Burguesa 

As revoluc;oes burguesas ocorridas na segunda metade do seculo XVIII 

trouxeram modificac;oes para a vida social e para a educac;ao neste perfodo. A 

escola dos privilegiados dava importancia a moral e a religiao, ao domfnio da 

palavra, ao latim e a outros sfmbolos da tradic;ao que queriam preservar. 

[ ... ] A invenc;ao da maquina e a utilizac;ao de novas fontes de energia 
transformaram a face do mundo. Novas classes sociais se desenvolveram, 
adquirindo consciencia de sua importancia social e dos seus direitos: a 
burguesia industrial, responsavel pelo progresso tecnico, tomou o poder da 
velha aristocracia rural; a classe operaria, formada principalmente pela 
concentrac;ao nas fabricas de uma mao de obra pobre, tambem comec;ou a 
lutar por melhores condic;oes de trabalho, melhores salarios, etc. Diante 
dessas transformac;oes, a escola nao poderia continuar sendo a mesma, 
reservada as elites.[ ... ] (PILETTI, 2002, p. 96) 

0 desenvolvimento industrial exigia um numero muito maior de trabalhadores 

qualificados tecnicamente e tambem cientificamente, por isso a escola se obriga a 

realizar mudanc;as dando um pouco mais de importancia aos conteudos tecnicos e 
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cientfficos, juntamente com as antigas materias classicas e literarias. A burguesia 

dominants comecava a perceber a necessidade dessa mudanca para que a massa 

trabalhadora pudesse se socializar. 

(PILETTI, 2002, p. 98) "Dessa forma, ao lado da escola dos ricos, foi surgindo 

e se desenvolvendo a escola dos pobres, reforcando a segregagao social 

existents. Enquanto os filhos dos pobres eram obrigados a contentar-se com 

a escola primaria, os filhos dos ricos seguiam outro caminho, que dava 

acesso ao ginasio e ao ensino superior, privilegio da burguesia". 

2.1.9. Educacao no lnfcio do Seculo XX 

0 infcio do seculo XX foi marcado por avancos tecnol6gicos, guerras e 

revolugoes. Nesse perfodo muitos educadores procuraram introduzir ideias e 

tecnicas que tornassem o ensino mais eficiente e adequado aos novos tempos e as 

novas realidades vividas nessa epoca. Citam-se a seguir, de acordo com Piletti 

(2002, p. 112), alguns educadores que contribufram para o avanco do pensamento 

pedag6gico. 

0 professor norte-americana John Dewey (1859 - 1952) preocupou-se com o 

lado pratico, pragmatico, da educacao, principalmente com a adequacao desta ao 

meio e a evolucao social. 

Segundo Piletti, Dewey afirma que o processo educativo tern dois 
aspectos: urn psicol6gico, que consiste na exteriorizacao das potencialidades 
do indivfduo, e outro social, que consiste em preparar o indivfduo para as 
tarefas que desempenhara na sociedade. Cabe a escola tentar harmonizar os 
dois aspectos, tendo em vista que as potencialidades do aluno s6 encontram 
significado dentro de urn ambiente social. 

Kilpatrick contribui com a tentativa de inovar o processo de ensino 
aprendizagem, propondo 0 metodo de trabalho atraves de projetos, tendo em 
vista urn ensino mais global e menos segmentado e disperso. 

Decroly tambem se preocupou com a globalizacao do ensino, s6 que 
em torno de centros de interesse: a crianca e a famflia, a crianca e a escola, a 
crianca eo mundo animal, a crianca eo mundo vegetal, a crianca eo mundo 
geografico, a crianca e o universo. 

Maria Montessori, medica italiana (1870 - 1952) concebe a educacao 
como auto-educacao, como urn processo espontaneo atraves do qual se 
desenvolve na alma da crianca o homem que Ia estava adormecido. 0 
fundamental para a auto-educacao e proporcionar a crianca urn ambiente livre 
de obstaculos nao-naturais e enriquecidos com materiais adequados. 
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Segundo Piletti, Maria Montessori afirma que "a professora tern de ver-se 
substitufda pelo material didatico que corrige por si mesmo os erros e permite 
que a crian9a se eduque a si mesma". Para Maria Montessori, a professora 
nao ensina, mas apenas dirige as atividades, interferindo o mfnimo possfvel. 

Maria Montessori propos a reconstrugao, na escola, de urn mundo 
adaptado a crianga, em que tudo - moveis instalagoes, etc. - tivesse as 
dimensoes da crianca e no qual ela dispusesse de numerosos materiais 
didaticos que lhe possibilitassem educar-se a si mesma. 

Para Kerschensteiner a escola deve fundar-se no trabalho educativo, 
em que predominem interesses objetivos, com vistas a preparagao de 
cidadaos uteis, conscientes do seu dever para com o Estado. 

Freinet procurou integrar jogo e trabalho em sua escola, utilizando a 
imprensa associada a outras atividades: texto livre, correspondencia 
interescolar, desenho livre, calculo vivo, livro da vida, fichario, biblioteca, etc. 
A grande difusao do metodo Freinet deve-se principalmente a seu espfrito 
democratico, pois resulta da contribuicao de alunos e professores. 

Makarenko contribuiu para reformar a educagao sovietica, ap6s a 
Revolugao de 1917, com base no trabalho produtivo e na supremacia do 
"coletivo" sobre o individuo, na disciplina e na solidariedade humana. 

A Declaragao Universal dos Direitos do Homem estabelece que: 
a. toda pessoa tern direito a educagao, e esta deve ser gratuita; 
b. a educagao deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade 

humana; 
c. os pais tern direito de escolher a educagao dos seus filhos. 
Os fatos atestam que o direito a educagao ainda nao e exercido na 

realidade da maioria dos paises: as taxas de analfabetismo ainda sao 
elevadas, muitos sao exclufdos da escola ap6s iniciar os estudos, a escola 
reproduz as desigualdades sociais, etc. 

A UNESCO empenha-se em fazer com que o direito a educagao se 
torne realidade. Para tanto propos uma estrategia de 21 pontos, 
compreendendo, de modo especial: 

a) a educagao permanente continua nao limitada aos muros da escola 
e adquirida e repartida por inumeros meios; 

b). a enfase na educagao pre-escolar e elementar; 
c). a importancia de que toda a sociedade assuma o papel de educar e 

de que a educagao prepare para uma adaptagao a urn mundo diversificado; 
d) a prioridade da educagao de adultos e da alfabetizagao; 
c). os professores como educadores mais do que como transmissores 

de conhecimentos; 
f). os educandos como sujeitos da educagao e da empresa educativa. 

(PILETTI 2002, p. 112). 

A escola do seculo XX apesar de se ver a frente de grandes novidades, novas 

ideias e novas propostas procurando adequar-se a realidade dos novos tempos, 

ainda mantinha-se firme no tradicionalismo. Os avangos tecnol6gicos ficaram as 

portas da escola e tiveram muita resistencia para entrar. Porem, apesar de toda a 
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resistencia a educacao do seculo XX trouxe o seguinte aspecto: o aluno passa a ser 

entendido como sujeito, o centro do processo educativo, urn sujeito que aprende e e 

parceiro na construcao do conhecimento. 

2.2. EVOLUCAO HISTORICA DA EDUCACAO NO BRASIL E AS PRIMEIRAS 
POLfTICAS EDUCACIONAIS ADOTADAS 

A hist6ria da educac;ao no Brasil se inicia com a chegada dos portugueses, 

sendo que trouxe urn padrao de educacao proprio da Europa, o que nao quer dizer 

que as populac;oes que por aqui viviam ja nao possufam caracterfsticas pr6prias de 

se fazer educacao. E convem ressaltar que a educac;ao que se praticava entre as 

populac;oes indfgenas nao tinha as marcas repressivas do modelo educacional 

europeu. 

Pilletti (2002) afirma que, segundo Caio Prado Junior, o que Portugal queria 

"para sua colonia americana e que fosse uma simples produtora e fornecedora de 

generos uteis ao comercio metropolitano e que se pudessem vender com grandes 

lucros nos mercados europeus. Este era o objetivo da polftica portuguesa ate o fim 

da era colonial. E tal objetivo ela o alcanc;aria plenamente, embora mantivesse o 

Brasil, para isto, sob urn rigoroso regime de restric;oes econ6micas e opressao 

administrativa; e abafasse a maior parte das possibilidades do pafs". 

2.2.1. 0 lmpacto dos Primeiros Ensinamentos Jesufticos 

Quando os jesuftas chegaram por aqui eles nao trouxeram somente a moral, 

os costumes e a religiosidade europeia; trouxeram tambem os metodos 

pedag6gicos. A Companhia de Jesus foi fundada para contrapor-se ao avanco da 

Reforma protestante, atraves do trabalho educativo e da ac;ao missionaria integrada 

desde o infcio a polftica colonizadora do rei de Portugal. 

De Salvador, aonde chegaram em 1549, os jesuftas espalharam-se 

rapidamente pelas varias regioes brasileiras, primeiro para o sui e depois para o 

norte. Ao serem expulsos, em 1759, mantinham 36 missoes, escolas de ler e 

escrever em quase todas as povoac;oes e aldeias por onde se espalhavam suas 25 
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residencias, alem de 18 estabelecimentos de ensino secundario, entre colegios e 

seminarios, localizados nos pontos mais importantes do Brasil: Bahia, Sao Vicente 

(depois, Sao Paulo), Rio de Janeiro, Olinda, Espfrito Santo, Sao Luis, llheus, Recife, 

Parafba, Santos, Para, Colonia do Sacramento, Florian6polis (Desterro), Paranagua, 

Porto Seguro, Fortaleza, Alcantara e Vigia. 

Alem das aulas elementares de ler e escrever, os colegios jesufticos 

ofereciam os cursos de: 

a) Letras Humanas, de nfvel secundario e abrangendo estudos de Gramatica 

latina, Humanidades e Ret6rica; 

b) Filosofia e Ciencias, tambem de nfvel secundario, compreendendo estudos 

de L6gica, Metaffsica, Moral, Matematica e Ciencias Ffsicas e Naturais; 

c) Teologia e Ciencias Sagradas, de nfvel superior. 

Este metodo funcionou absoluto durante 210 a nos, de 1549 a 1759, quando uma 

nova ruptura marca a Hist6ria da Educacao no Brasil: a expulsao dos jesuftas por 

Marques de Pombal. 

A analise do resultado da expulsao dos jesuftas para o ensino no Brasil para 

Valnir Chagas e a seguinte: 

Pior e que, para substituir a monolftica organizacao da Companhia de Jesus, 
algo tao fluido se concebeu que, em ultima analise, nenhum sistema passou 
a existir. No reino, seria instalada uma longfnqua e ausente Diretoria de 
Estudos que, em rigor, s6 comecaria a operar ap6s o afastamento de 
Pombal; na colonia imensa, uma congerie de aulas regias superintendidas 
pelo Vice-Rei. Gada aula regia constitufa uma unidade de ensino, com 
professor unico, instalada para determinada disciplina. Era autonoma e 
isolada, pois nao se articulava com outras nem pertencia a qualquer escola. 
Nao havia currfculo, no sentido de urn conjunto de estudos ordenados, e 
hierarquizados, nem a duracao prefixada se condicionava ao 
desenvolvimento de qualquer materia. 0 aluno se matriculava em tantas 
'aulas' quantas fossem as disciplinas que desejasse. Para agravar esse 
quadro, os professores eram geralmente de baixo nfvel, porque improvisados 
e mal pagos, em contraste com o magisterio dos jesuftas, cujo preparo 
chegava ao requinte. Nomeados em regra por indicacao ou sob concordancia 
de bispos, tornavam-se 'proprietarios' das respectivas aulas regias que lhes 
eram atribufdas, vitaliciamente, como sesmarias ou tftulos de nobreza. 
(CHAGAS, 1980. P. 9). 
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2.2.2. Educacao para a Formacao da Elite Dirigente do Pafs 

Com a vinda da Famflia Real Portuguesa para o Brasil (1808) e com a 

lndependencia (1822), a preocupacao fundamental do governo, no que se refere a 
educacao, passou a ser a formacao das elites dirigentes do pafs. Ao inves de 

procurar montar um sistema nacional de ensino, integrado em todos os seus graus e 

modalidades, as autoridades preocuparam-se mais em criar algumas escolas 

superiores e em regulamentar as vias de acesso a seus cursos, especialmente 

atraves do curso secundario e dos exames de ingresso aos estudos de nfvel 

superior. 

Pode-se afirmar que o objetivo das reformas pombalinas, de criar a escola util 

aos fins do Estado, passaria a ser concretizado, mas apenas no que diz respeito ao 

ensino superior. Agora, seria necessaria formar no Brasil a elite dirigente do pafs. 

Por isso, D. Joao criou diversos cursos: 

• no Rio de Janeiro, Academia de Marinha (1808), Academia Real Militar 

(1810), cursos de Anatomia e Cirurgia (1808), laborat6rio de Qufmica (1812), 

curso de Agricultura (1814), Escola Real de Ciencias, Artes e Offcios (1816); 

• na Bahia, curso de Cirurgia (1808), cadeira de Economia (1808), curso de 

Agricultura (1812), curso de Qufmica (1817), curso de Desenho tecnico 

(1817). 

Alem desses cursos, D. Joao fundou a lmprensa Regia, em 1808, colocando 

em circulacao a Gazeta do Rio de Janeiro, que inaugurou nosso jornalismo. Criou 

tambem, nossa primeira biblioteca publica, em 1814, com 60 000 volumes cedidos 

pelo proprio Principe Regente. 

Na verdade nao se conseguiu implantar um sistema educacional nas terras 

brasileiras, mas a vinda da Famflia Real permitiu uma nova ruptura com a situacao 

anterior. Para preparar terrene para sua estadia no Brasil D. Joao VI abriu 

Academias Militares, Escolas de Direito e Medicina, a Biblioteca Real, o Jardim 

Botanico e, sua iniciativa mais marcante em termos de mudanca, a lmprensa Regia. 

Segundo alguns autores o Brasil foi finalmente "descoberto" e a nossa Hist6ria 

passou a ter uma complexidade maior. 
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A educacao, no entanto, continuou a ter uma importancia secundaria. Basta 

ver que enquanto nas col6nias espanholas ja existiam muitas universidades, sendo 

que em 1538 ja existia a Universidade de Sao Domingos e em 1551 os do Mexico e 

a de Lima, a nossa primeira Universidade s6 surgiu em 1934, em Sao Paulo. 

Por todo o Imperio, incluindo D. Joao VI, D. Pedro I e D. Pedro II, pouco se 

fez pela educacao brasileira e muitos reclamavam de sua qualidade ruim. Com a 

Proclamacao da Republica tentou-se varias reformas que pudessem dar uma nova 

guinada, mas se observa bern, a educacao brasileira nao sofreu urn processo de 

evolucao que pudesse ser considerado marcante ou significativo em termos de 

modelo. 

Ate os dias de hoje muito tern se mexido no planejamento educacional, mas a 

educacao continua a ter as mesmas caracterfsticas impostas em todos os pafses do 

mundo, que e a de manter o "status quo" para aqueles que frequentam os bancos 

escolares. 

Em meados de 1920, momento marcante de discussao na educacao 

brasileira, e colocado em xeque o modelo de educacao que priorizava a formacao da 

elite. Propondo-se a formacao de urn sistema nacional de educacao, com enfase na 

educacao basica, no ensino primario, mas formando urn todo articulado, do primario 

ao superior. Os educadores da epoca acreditavam que a educacao poderia 

modificar a sociedade, desde que fosse criado urn sistema de educacao moderno e 

eficiente em que o Governo Federal tivesse fundamental responsabilidade. 

2.2.3. Educacao no Final da Primeira Republica no Brasil 

No final da Primeira Republica, no campo educacional, pouco ou nada se 

avancou em relacao ao final do Imperio. Continuava-se sem urn sistema nacional de 

educacao: o Governo Federal nada dizia e nada fazia em termos de ensino primario, 

que ficava ao encargo dos reduzidos recursos dos Estados: o ensino secundario 

continuava minado pelo ensino irregular, nao-seriado, tendo como principal objetivo 

preparar para o ensino superior, quanto a este, ainda nao tinha uma universidade 

funcionando. 

Com a Revolucao de 1930, alguns dos reformadores educacionais da decada 

anterior passaram a ocupar cargos importantes na administracao do ensino. 
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Procuraram, entao, colocar em pratica as ideias que defendiam. Como resultado, a 

educacao brasileira sofreu importantes transformacoes, que comecaram a dar-lhe a 

feicao de urn sistema articulado, segundo normas do Governo Federal. 

A revolucao de 1930 produziu importantes transformacoes no campo 

educacional. A educacao passou a articular-sa como urn sistema: criou-se o 

Ministerio Publico; a Constituicao de 1934 incluiu urn capitulo sobre a educacao. A 

partir de 1934 o Governo Federal passou a assumir novas atribuicoes como: a 

funcao de integracao e planejamento global da educacao; a funcao normativa para 

todo o Brasil e todos os nfveis educacionais; a funcao supletiva de estimulo e 

assistencia tecnica; a funcao de controle, supeNisao e fiscalizacao. 

0 Manisfesto dos Pioneiros, em 1932, defendeu novas ideias: a educacao 

como instrumento de reconstrucao nacional; a educacao publica obrigat6ria e leiga; 

a educacao adaptada aos interesses dos alunos; etc. 

0 Governo Federal passou a regulamentar o ensino primario, em 1946. os 

objetivos do ensino secundario passaram a ser a formacao geral e a preparacao 

para o ensino superior, nas reformas de 1931 e 1942. 0 ensino secundario passou a 

dividir-se em dois ciclos: fundamental e complementar (em 1931 ), ginasial e colegial 

(em 1942). 0 ensino tecnico-profissional passou a ter legislacao nacional, a partir 

de 1942. Promulgaram-se os Estatutos das Universidades Brasileiras, em 1931, e 

fundou-se a Universidade de Sao Paulo, em 1934. 

De 1946 a 1964, foi urn perfodo em que houve certo desenvolvimento dos 

movimentos populares no que se refere ao avanco da educacao popular. Havia 

eleicoes diretas para todos os nfveis- de vereador a Presidente da Republica- e as 

organizacoes representativas dos diversos setores sociais puderam atuar com certa 

liberdade. Tratou-se de uma democracia limitada, com muitas restricoes: o Partido 

Comunista foi posto em ilegalidade em 1947, apenas dois anos depois de sua 

legalizacao; os analfabetos nao puderam votar; as desigualdades na distribuicao da 

renda e da propriedade da terra tornavam quase impossfvel a participacao dos mais 

pobres. Porem, comparando-se com a ditadura anterior, do Estado Novo, e com o 

poder autoritario instalado em 1964, pode-se afirmar que o Brasil viveu quase duas 

decadas de regime democratico. 
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PILLETTI (2002) destaca que no campo educacional, a participac;ao popular 

tambem avanc;ou: o ensino tecnico-profissional conseguiu, ao menos legalmente, 

sua equivalencia com o secundario; a Lei de Diretrizes e Bases da Educac;ao 

Nacional (lei nQ. 4024/61 ), promulgada em 1961, foi discutida durante treze anos no 

Congresso Nacional, ao contrario de todas as anteriores, impostas pelo Poder 

Executivo; desenvolveu-se intensa luta no sentido de ampliar o acesso a escola 

publica e gratuita; difundiram-se campanhas e movimentos de educac;ao popular, 

especialmente de alfabetizac;ao de adultos, entre os quais se destaca o Metodo 

Paulo Freire. 

0 metodo Paulo Freire de alfabetizac;ao de adultos alcanc;ou repercussao 

nacional e internacional na epoca. Suas caracterfsticas centram-se na adequac;ao do 

processo educativo as caracterfsticas do meio: 

a. localizac;ao e recrutamento dos analfabetos da area; 

b. entrevistas com adultos conhecedores da localidade; 

c. selec;ao de palavras de uso corrente, representativas do universo vocabular 

da localidade - as palavras geradoras; 

d. decomposic;ao das palavras geradoras em silabas e composic;ao de novas 

palavras; 

e. discussao da situac;ao representada pelas palavras geradoras, visando a 

conscientizac;ao do individuo e a sua participac;ao na transformac;ao da realidade. 

A partir de 1964 a educac;ao brasileira, da mesma forma que os outros 

setores da vida nacional, passou a ser vftima do autoritarismo que se instalou no 

pafs. Reformas foram efetuadas em todos os nfveis de ensino, impostas de cima 

para baixo, sem a participac;ao dos maiores interessados - alunos, professores e 

outros setores da sociedade. Os resultados sao os que vemos em quase todas as 

nossas escolas: elevados Indices de repetencia e evasao escolar, escolas com 

deficiencia de recursos materiais e humanos, professores pessimamente 

remunerados e sem motivac;ao para trabalhar, elevadas taxas de analfabetismo. 
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2.3. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCA<;AO NACIONAL ( NQ. 4024/61) 

Foi a primeira a englobar todos os graus e modalidades do ensino, ap6s treze 
anos de discussao. Suas principais caracterfsticas sao: 

a. Objetivos do ensino inspirados nos princfpios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana. 

b. Estrutura: pre-primario (ate os sete anos); primario (quatro a seis anos de 
duracao); ensino media: ginasial de quatro anos e colegial de tres anos, ambos 
abrangendo diferentes modalidades (secundario, tecnico - industrial, agrfcola e 
comercial- e normal); superior (graduacao e p6s-graduacao). 

c. Conteudos curriculares diversificados, com materias obrigat6rias. 
Esta Lei definia as diretrizes dentro de uma inspiracao tradicional. Definia o 

secundario como a preparacao para a universidade, mas se preocupou tambem em 
delinear diferentes ramos- comercial, industrial, agrfcola e normal- tendo em vista 
o trabalho tecnico. 

0 regime instalado em 1964 pretendeu frear os avancos populares: o povo foi 
impedido de escolher seus governantes; acelerou-se a concentracao da prioridade 
da terra e da renda; sindicatos foram invadidos e as greves impedidas pela forca; 
condicoes de vida precarias levaram ao empobrecimento e a marginalizacao de 
grande parte da populacao. 

Os estudantes foram reprimidos em suas manifestacoes e suas atividades 
foram controladas, principalmente: pela Lei Suplicy, que tornou ilegais as entidades 
estudantis; pelo Decreta nQ. 477, que tentou impedir a organizacao dos estudantes. 
Diante das pressoes dos estudantes, o governo promoveu a Reforma Universitaria: 
instituiu o vestibular classificat6rio, para acabar com os "excedentes"; deu a 
universidade um modelo empresarial; organizou a universidades praticamente 
isoladas; multiplicou as vagas em escolas superiores particulares. (PILETTI 2002, p. 
195). 

2.4. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCA<;AO NACIONAL ( NQ. 5.692/71) 

0 Sr. Ministro da Educacao e Cultura, Jarbas Passarinho, sentindo a 

dificuldade de adaptar a Lei 4.024/61 as novas necessidades do desenvolvimento, 

nomeou um grupo de trabalho para elaborar o anteprojeto de uma lei que viesse 

superar essas dificuldades, criando assim a que passou a sera Lei nQ. 5.692/71, a 

qual foi imposta pelo governo quase sem discussao e sem a participacao coletiva 

dos setores sociais interessados. 

Petry comenta algumas caracterfsticas da Lei nQ. 5.692, de 11/08/71, que fixa 

as diretrizes e bases para o ensino de 1 Q e 2Q Graus: 

a) 0 ensino de 1 Q e 2Q Graus tern por objetivo geral proporcionar ao 
educando a formacao necessaria ao desenvolvimento de suas 
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potencialidades como elementos de auto-realizacao, qualificacao para o 
trabalho e preparo para o exercfcio consciente da cidadania (art. 1 Q). 
b) A lei dispoe tambem sabre os currfculos que terao: urn nucleo comum, 
obrigat6rio em ambito nacional; e uma parte diversificada para entender as 
peculiaridades locais e as diferencas individuais dos alunos (art. 4Q). 0 
Conselho Federal de Educacao (CFE) fixara para cada grau as materias 
relativas ao nucleo comum, definindo-lhes os objetivos e a amplitude. Os 
Conselhos Estaduais de Educacao (CEE) indicarao as diversas materias para 
homogeneizar os conteudos dos nucleos diversificados, como tambem 
aprovar os conteudos que os estabelecimentos queiram introduzir alem dos 
fixados pelo CFE e CEE. 
c) As habilitacoes profissionais poderao ser realizadas em regime com as 
empresas (art. 6Q). As habilitacoes, que sao especificas do 2Q Grau, nao sao 
apenas de quatro, conforme a Lei nQ. 4.024, mas sao de varias dezenas. 
d) A orientacao educacional e aconselhamento vocacional, em cooperacao 
com os professores, a famflia e a comunidade, deverao ser obrigat6rias em 
todos os estabelecimentos (art. 1 OQ). 
e) 0 regular devera ser de 180 dias efetivos, sendo que zona rural o 
estabelecimento podera organizar perfodos letivos, com prescricao de ferias 
nas epocas de plantio e colheita de safras ( art. 11 ). 
f) A verificacao do rendimento escolar ficara a cargo dos estabelecimentos, 
compreendendo a avaliacao do aproveitamento e a apuracao da assiduidade 
(art. 14). 
g) 0 ensino de 1Q Grau: 
1 - destina-se a formacao da crianca e do pre-adolescente, variando em 
conteudo e metodos segundo as fases de desenvolvimento dos alunos; 
2 - tera a duracao de oito anos letivos e compreendera anualmente pelo 
menos setecentas e vinte horas de atividade; 
3 - o aluno devera ter sete anos para ingressar; 
4 - sera obrigat6rio dos sete anos aos quatorze anos; 
Os municfpios deverao realizar, anualmente, o levantamento da populacao 
que alcanca a idade escolar e proceder a sua chamada para matrfcula. 
h) 0 ensino de 2Q Grau: 
1 - destina-se a formacao integral do adolescente; 
2- para ingressar no 2Q Grau, exige-se a conclusao do 1Q Grau; 
3 - tera tres ou quatro anos, conforme cada habilitacao, compreendendo 
2.200 ou 2.900 horas escolares; 
4 - os estabelecimentos poderao admitir o regime de matricula por disciplina, 
podendo o aluno concluir em dois anos, no mfnimo, e cinco no maximo; 
5 - a conclusao do 2Q Grau habilita o aluno a prosseguir nos estudos 
superiores ou profissionalizar-se. 
i) 0 ensino supletivo tern por finalidade: 
1 - suprir a escolarizacao regular que nao tenha sido efetuada na idade 
propria; 
2 - proporcionar aperfeicoamento ou atualizacao. 

A reforma elimina a tradicional estanqueida entre ensino academico e 
tecnico, pois as disciplinas tecnicas vao ocupando, aos poucos, os conteudos 
programaticos, ate predominarem no final do 2Q Grau. A definicao de areas e 



25 

disciplinas afins como tambem os nucleos comuns numa atualizacao 
continua, provavelmente, garantirao a eficiencia do novo sistema. 

A Lei 5.692 preocupa-se, sobretudo, com a preparacao de recursos 
humanos. Consideram-se recursos humanos em termos: 
a) economicos - a acumulagao do capital humano e seu investimento no 
desenvolvimento; 
b) politico - o preparo do povo para a participagao adulta no processo 
politico, particularmente como cidadao numa democracia; 
c) s6cio-culturais- a possibilidade de o homem levar vida mais plena e mais 
rica, menos ligado as tradigoes; 
d) educacionais - os conhecimentos, habilitacoes e capacidade das pessoas 
de uma sociedade. 

Gada sociedade deve planejar seus recursos humanos para o seu grau 
de desenvolvimento. Por isso preve-se, na mesma lei, a formacao do 
magisterio (art.29), que cada vez mais devera ser uma resposta as exigencias 
culturais regionais como tambem adaptar os conteudos, curriculos e 
atividades educacionais ao meio ambiente, sem, contudo desrespeitar o que 
e de ambito nacional. 

A Lei nQ. 5.692, apesar deter entrado em vigor a partir da data da sua 
publicacao, preve no art. 72 a implantacao progressiva, "segundo as 
peculiaridades, possibilidades e legislagao de cada sistema de ensino, como 
observancia no Plano Estadual de lmplantacao, que devera seguir-se a urn 
planejamento previo elaborado para fixar as linhas gerais daquele, e 
disciplinar 0 que deve ter execucao imediata". 

Durante o anode 1974 a Lei nQ. 5.692 foi aplicada e executada em todo 
o territ6rio nacional. Sua aplicabilidade gera certas tensoes e indagacoes 
sobre a viabilidade plena e os possiveis resultados positivos. A lei parece ser 
bastante ambiciosa em relagao a realidade, sobretudo, tendo presente a 
insuficiencia de recursos economicos, tecnicos e humanos. Parece que ha 
quanto ao 1Q e 2Q Graus, uma linguagem oficial na qual se conta as 
maravilhas e a linguagem dos que estao em contato direto com a reforma, em 
sua execucao, que apontam as deficiencias e insuficiencias. (PETRY 1983, p. 
290). 

Os objetivos da Lei nQ. 4.024/61 se mantiveram praticamente iguais para a Lei 

nQ. 5.692/71. 

Segundo PILETTI (2002, p.196), "trata-se de urn objetivo perfeitamente 
adequado as responsabilidades que cabem a educacao escolar, tanto na 
formacao pessoal, quanto na preparacao do individuo para a vida social. 0 
que acontece, no entanto, e que a lei esta Ionge de ser posta em pratica. No 
Brasil, de modo geral, a maioria dos alunos que conseguem iniciar seus 
estudos nao conseguem desenvolver suas potencialidades, nao conseguem 
auto-realizar-se e nao conseguem preparar-se para o trabalho e para o 
exercicio consciente da cidadania". 
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Observa-se nesta lei a obrigatoriedade das materias que compunham o 

nucleo comum do currfculo do ensino de 2Q Grau, que passou a abranger dez 

conteudos especfficos: 

Urn de Comunicacao e Expressao (Ungua Portuguesa); tres de Estudos 

Sociais (Geografia, Hist6ria e Organizacao Social e Polftica do Brasil); dois de 

Ciencias (Matematica e Ciencias Ffsicas e Biol6gicas); e quatro praticas Educativas 

(Educacao Ffsica, Educac;ao Artfstica, Educacao Moral e Cfvica e Programas de 

Saude). (PILETTI 2002, p.197). 

Ficando prejudicada a liberdade de introduzir materias de Disciplinas mais 

reflexivas como a Filosofia, a Sociologia ou a Psicologia, que poderiam favorecer a 

discussao crftica. 

2.5. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCA<;AO NACIONAL (LEI NQ. 9.394/96) 

Educadores e as partes interessadas nas questoes educacionais da epoca 

apresentaram propostas para compor a nova lei de diretrizes e bases da educacao 

nacional, as quais ficaram em tramitac;ao no Congresso por mais de oito anos. 

Como cita PILLETTI (2002, p. 223): 

Proposto pelo deputado Octavio Elfsio, ainda em novembro de 1988, o 
novo projeto de lei de diretrizes e bases da educacao nacional teve uma 
tramitacao tumultuada de oito anos no Congresso Nacional. Aprovada com 
substanciais modificacoes na Camara foi enviado ao Senado em maio de 
1993. No Senado foi substitufdo por urn novo projeto de autoria do senador 
Darcy Ribeiro. Voltou depois a Camara, onde foi aprovado com poucas 
alteracoes. Foi finalmente sancionado pelo presidente da Republica no dia 20 
de dezembro de 1996, data do 35Q aniversario da primeira LOB, como lei nQ. 
9.394/96. 
Dentre as importantes inovacoes introduzidas pela nova lei estao as 
seguintes: 

• a gestao democratica do ensino publico na educacao basica, 
conforme normas a serem definidas pelos sistemas de ensino, de 
acordo com as suas peculiaridades e os seguintes princfpios (art. 14): 
1 - participacao dos profissionais da educacao na elaboracao do 
projeto da escola; 
II - participacao das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes. 



27 

• progressives graus de autonomia pedag6gica e administrativa e de 
gestao financeira, assegurada as unidades escolares publicas de 
educacao basica pelos sistemas de ensino (art. 15). 

• nova composicao dos nfveis escolares, com novas denominacoes . 
conforme o art. 21, a educacao escolar compoe-se de : 
I - educacao basica, formada pela educacao infantil (pre-escola), 
ensino fundamental (antigo 1 Q grau) e ensino medio ( antigo 2Q grau); 
II - educacao superior. 

• oportunidades educacionais apropriadas, asseguradas gratuitamente 
pelos sistemas de ensino, para jovens e adultos que nao puderam 
efetuar os estudos na idade regular, consideradas as caracterfsticas 
do alunado, seus interesses, condicoes de vida e de trabalho, 
mediante cursos e exames (art. 37, inciso 1 Q). 

• educacao profissional desenvolvida em articulacao com o ensino 
regular ou por diferentes estrategias de educacao continuada, em 
instituicoes especializadas ou no ambiente de trabalho (art. 40). 

• educacao especial oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino para educandos portadores de necessidades especiais (art. 
58)". 

Analisando os fatos hist6ricos ocorridos, observa-se que de todas as leis que 

foram criadas para reger a Educacao no pafs, o sistema publico de educacao 

estadual ou federal parece nao ter conseguido qualifica-las, e nem mesmo aplica-las 

na sua integridade. 

E necessaria uma reflexao a cerca da relacao existente entre a aplicacao da 

lei e a polftica educacional adotada pelos sistemas publicos educacionais do pafs. 

2.6. ENSINO MEDIO- ETAPA FINAL DA EDUCA<;AO BASICA 

A identidade do Ensino Medio esteve, ao Iongo de sua hist6ria, retratada por 

dois focos: urn que privilegia a formacao do aluno para o mercado de trabalho e 

outro voltado para a continuidade dos estudos. Essas duas possibilidades 

determinavam, para os diferentes indivfduos, a posicao a eles reservada, na divisao 

social e tecnica do trabalho. Esta dicotomia, portanto, vern identificando 

historicamente o Ensino Medio e mantendo-o atrelado com a organizacao e a 

permanencia da sociedade de classes. 

Na decada de 90 as mudancas na polftica educacional evidenciaram outra 

orientacao polftica e econ6mica para o Brasil. A Lei 9394/96 trouxe mudancas 

suprimindo os cursos profissionalizantes em nfvel medio e estabelecendo a 
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generalizacao do propedeutico, considerado mais adequado e menos dispendioso 

diante da rapidez com que o desenvolvimento tecnol6gico e as transformacoes nas 

relacoes de trabalho defasavam os cursos tecnicos especfficos. 

Argumenta-se em favor da preparacao do aluno para o mundo tecnol6gico, 

para saber nele agir, pensar e compreender, e nao apenas treina-lo para uma 

profissao que poderia, em breve, nao existir mais. Generalizando o propedeutico 

"todos" teriam o mesmo tipo de formacao, resultando, nos moldes neoliberais, em 

igualdade de oportunidades. Porem, a simples substituicao do discurso de que ao 

Ensino Media cabe preparar para o trabalho pelo discurso de que nesse perfodo 

hist6rico - desregulamentacao e flexibilizacao das relacoes e direitos sociais, crises 

dos empregos- ele deve preparar para a vida, significa que a esse nfvel de ensino 

cumpre simplesmente "desenvolver competencias genericas e flexfveis, de modo 

que as pessoas pudessem se adaptar facilmente as incertezas do mundo 

contemporaneo" (RAMOS, 2004, p. 39), o que, em ultima analise mantem o foco da 

formacao do aluno voltado, exclusivamente, para o mercado de trabalho. 

No entanto, a lei 9394/96 permitiu o retorno a dualidade estrutural entre o 

ensino tecnico e propedeutico, com a possibilidade de organizacao do Ensino Media 

"em distintas modalidades de organizacao, inclusive a habilitacao profissional, [ainda 

que] com o intuito de tratar diretamente os desiguais, conforme seus interesses e 

necessidade, para que possam ser iguais." (KUENZER, 2000, p. 36). 

A partir do decreta 2.208/97 novas orientacoes sao pastas para a educacao 

profissional. 0 decreta, ao regulamentar o Art.36 - §2 - e os artigos 39 a 42 da lei 

9.394/96, possibilitou a organizacao de cursos tecnicos em tres nfveis - o basico, 

independente de escolaridade previa destinado a qualificacao, requalificacao e 

reprofissionalizacao dos trabalhadores, podendo ser ministrado em instituicoes 

especializadas ou nos ambientes de trabalho (Art. 2); o tecnico, que confere 

habilitacao profissional aos alunos matriculados ou egressos do ensino media, 

podendo ser oferecido de forma concomitante ou seqOencial a este; e o tecnol6gico, 

curso de nfvel superior, na area tecnol6gica, para os egressos do ensino media

leva a situacoes nao muito diferentes daquelas ocorridas em outros perfodos 

hist6ricos. 
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Para o curso basico encaminham-se os grupos sociais mais carentes, em 

busca de uma profissionalizacao mais rapida, na ilusao de urn emprego futuro. Para 

0 tecnico e 0 tecnol6gico irao aqueles que, pelas mais diversas raz6es, nao 

entraram na universidade. 0 nfvel tecnol6gico e mais valorizado que o tecnico, mas 

mesmo assim nao corresponds no mercado de trabalho, as promessas de retorno 

financeiro e reconhecimento proprio de urn curso superior. KUENZER (1999, p. 104) 

diz que "Aiem do equivoco de imaginar que urn curso rapido de formacao 

profissional com ou sem escolaridade basica resolve o problema da insercao do 

trabalhador no mundo do trabalho, esta proposta cria a falsa representacao de que 

se resolve o problema do emprego atraves da educacao." 

No Parana ja em 1996, antecipando-se aquelas reformas e atraves do 

PROEM - Programa Expansao, Melhoria e lnovacao do Ensino Medio. PROEM -

financiado pelo Banco lnteramericano de Desenvolvimento/BID atraves do contrato 

nQ. 950/0C - BR, assinado em dezembro de 1997 -, sao suprimidos os cursos 

profissionalizantes em nfvel medio que, transformado em Ensino Medio e Ensino de 

P6s-Medio. A partir do decreto 2.208/97 o PROEM passou a financiar apenas o 

Ensino Medio uma vez que os cursos profissionais passaram a ser financiados pelo 

PROEP - Programa de Expansao da Educacao Profissional. PROEP tambem com 

financiamento parcial do BID. 

Aquele decreto, assim como a polftica adotada para a educacao profissional 

no Estado, naquela ocasiao contrariava a proposta de Ensino Medio da lei 9.394/96, 

uma vez que a profissionalizacao poderia ser desenvolvida paralelamente ou 

posteriormente ao Ensino Medio, rompendo qualquer perspectiva de integracao 

entre formacao geral e formacao para o trabalho, contrariando a concepcao de 

escola unitaria, tecnol6gica ou politecnica e publica. Assim, constituiu-se uma 

regressao, uma oficializacao da dualidade que mantem duas redes bern 

diferenciadas de ensino: a propedeutica e a profissional, destruindo a equivalencia e 

a integracao entre elas. 

Percebe-se que, em todas as perspectivas apresentadas neste apanhado 

hist6rico, o projeto para o Ensino Medio esteve fundamentalmente centrado no 

mercado de trabalho e nao na pessoa humana. Esse discurso acabou naturalizando 

o que chamamos de dicotomia. 
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Como diz FRIGOTTO (2004, p. 58). "uma escola de cultura geral para as 

classes dirigentes e uma escola do trabalho produtivo e aliena do para os jovens das 

classes populares, filhos dos trabalhadores'. 

0 recorte hist6rico apresentado neste trabalho ajuda a compreender como as 

metodologias adotadas para o as series finais da Educa9ao Basica - Ensino Medio -

influenciaram e influenciam na forma9ao do cidadao. Observa-se que no decorrer da 

hist6ria, a preocupa9ao dos governantes no tocante a educa9ao esteve centrada no 

mercado de trabalho e nao na pessoa humana. 

0 pensamento politico das autoridades responsaveis pela educa9ao no pafs, 

no decorrer da hist6ria, muda de acordo com cada composi9ao de governo (em cada 

perfodo). Por isso, nao se consolida uma polftica educacional firme em seus 

prop6sitos educacionais. 

A polftica educacional adotada a partir do ano de 2003 ate a presente data 

esta voltada a superar a dicotomia estrutural da etapa final da Educa9ao Basica -

Ensino Medio. Retomaram-se as discussoes coletivas a respeito da reformula9ao de 

currfculo, da forma9ao humanista do sujeito que cursa o Ensino Medio e da 

forma9ao dos profissionais da educa9ao. A valoriza9ao do capital humano, sua 

forma9ao integral, pode trazer resultados bern mais consistentes para o 

desenvolvimento do pafs. 

2.6.1. 0 Currfculo do Ensino Medio no Parana 

Pensar o currfculo para Ensino Medio traz, para os professores do Estado do 

Parana, algumas questoes te6ricas e polfticas que precisam ser adaptadas. A 

primeira questao a ser pontuada diz respeito a conceitua9ao de Currfculo. Afinal, o 

que e Currfculo? 

0 educador espanhol e especialista em currfculo J. Gimeno Sacristan nos tala 

de "impressoes globais que, tal como imagens, trazem a mente o conceito de 

currfculo". Dentre estas imagens, o autor enumera algumas, talvez as mais 

corriqueiras: 

[ ... ] o currfculo como conjunto de conhecimentos ou materias a serem 
superadas pelo aluno dentro de urn ciclo- nfvel educativo ou modalidade de 
ensino e a acep9ao mais classica e desenvolvida; o currfculo como programa 
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de atividades planejadas, devidamente sequencializadas, ordenadas 
metodologicamente tal como se mostra num manual ou num guia do 
professor, o currfculo como resultados pretendidos de aprendizagem; o 
currfculo como concretizac;ao do plano reprodutor para a escola de 
determinada sociedade, contendo conhecimentos, valores e atitudes; o 
currfculo como experiencia recriada nos alunos por meio da qual podem 
desenvolver-se; o currfculo como tarefa e habilidade a serem dominadas -
como e o caso da formacao profissional; o currfculo como programa que 
proporciona conteudos e valores para que os alunos melhorem a sociedade 
em relac;ao a reconstruc;ao social da mesma. (SACRISTAN, 2000, p. 14). 

0 esforc;o de conceituar currfculo remete necessariamente a refletir a respeito 

de outras perguntas como: Para que serve o currfculo? A quem serve? Que tipo de 

individuo forma? Para Williams, parafraseado por Veiga Neto, (VEIGA NETO, 1997, 

p. 60), currfculo e "a porc;ao da cultura - em termos de conteudos e praticas (de 

ensino, de avaliac;ao, etc.)- que, por ser considerado relevante num dado momenta 

hist6rico, e trazida para a escola, ou seja, e escolarizada". 

Esta "porc;ao da cultura" a ser escolarizada e sempre uma selec;ao de saberes 

a serem socializadas que num arranjo curricular pretende "formar" urn determinado 

tipo de sujeito/indivfduo. Oaf a importancia de refletir sobre quais questoes uma 

proposta curricular dispoe-se a responder. Entao, essa selec;ao de saberes que deve 

compor urn currfculo nos impoe reflexoes como: 

[ ... ] o que eles ou elas devem saber? Qual conhecimento ou saber e 
considerado importante ou valido ou essencial para merecer ser considerada 
parte do currfculo? [ ... ] o que eles ou elas de vern ser? 0 que eles ou elas 
devem se tornar? [ ... ] Por que esse conhecimento e nao outro? Quais 
interesses fazem com que esse conhecimento e nao outro esteja no 
currfculo? Por que privilegiar urn determinado tipo de identidade ou 
subjetividade e nao outro? (SILVA, 2000, p. 14 -16). 

Essas pontuac;oes indicam a complexidade da tarefa de conceituar currfculo 

dado o significado social e polftico desse urn documento que e, tambem, urn 

discurso interessado. Mais do que urn documento impressa, uma orientac;ao 

pedag6gica sobre o conhecimento a ser desenvolvido na escola e, urn discurso 

polftico que pressupoe urn projeto de futuro para a sociedade que produz. Para 

SILVA (2000, p. 12): "Urn discurso sobre currfculo, mesmo que pretenda apenas 

descreve-lo 'tal como ele real mente e', o que efetivamente faz e produzir uma 

noc;ao particular de currfculo. A suposta descric;ao e, efetivamente, uma criac;ao". 
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Assim, no aprofundamento das discussoes sobre currfculo, considera-se 

superada a noc;ao de que esse documento/discurso resume-se a objetivos, metodos 

e conteudos necessarios para o desenvolvimento dos saberes escolares. E preciso 

pensar o currfculo de uma maneira muito mais ampla, refletir sobre a selec;ao (nunca 

inocente) de objetivos, metodos e conteudos na medida em que, como cita acima, o 

discurso sobre currfculo, mais que mera descric;ao, e construc;ao de uma identidade. 

A partir dessas considerac;oes te6ricas faz-se necessaria revisar a hist6ria das 

construc;oes curriculares para o Ensino Medio no Brasil e suas implicac;oes polfticas 

na constituic;ao dos sujeitos sociais. 

2.6.2. Os Sujeitos do Ensino Medio 

As questoes do conhecimento, da arquitetura curricular, bern como a 

compreensao dos conceitos de interdisciplinaridade e contextualizac;ao dos 

conteudos, tern por objetivo aprofundar as reflexoes a respeito dos sujeitos no 

Ensino Medio. Se, todos estes temas tratados ate aqui, nas abordagens propostas, 

dao uma identidade a este nfvel de ensino, e preciso retomar a pergunta: Quem e 

esse estudante e no que o Ensino Medio pode transforma-lo? 

Compreender o currfculo como documento e como discurso, produzido por e, 

ao mesmo tempo, produtor de sujeitos sociais e hist6ricos, torna evidente a relac;ao 

que se estabelece entre o "0 que?" e o "Para que?" ensinar, como o "0 que eles ou 

elas devem ser?" A discussao do currfculo como construc;ao social passa, 

inevitavelmente, pela discussao a respeito dos sujeitos no Ensino Medio. Quem sao 

eles? De onde vern? Que referencias sociais e culturais trazem para a escola? 0 

que a escola e o currfculo quer que eles sejam/tornem-se? 

Pensar uma polftica publica para o Ensino Medio partindo da realidade 

desses sujeitos exige que tenha claro que nao se tratam de: 

Sujeitos sem rosto, sem hist6ria sem origem de classe ou frac;ao de classe. 
Os sujeitos a que nos referimos sao predominantemente jovens e, em menor 
numero, adultos, de classe popular, filhos de trabalhadores assalariados ou 
que produzem a vida de forma precaria por conta propria, do campo e da 
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cidade, de reg1oes diversas e com particularidade sociocultural e etnica. 
(FRIGOTTO. G. 2004, p. 57). 

Se o Ensino Medio nao pode ter, na dicotomia da preparacao para o 

vestibular ou para o mercado de trabalho, uma unica possibilidade de escolha, e 

preciso que o currfculo lhe de um significado mais amplo, para alem das amarras de 

sua dualidade estrutural hist6rica. Em face disso, na construcao das novas 

perspectivas. 

( ... ) e preciso que 0 ensino medio defina sua identidade como ultima etapa da 
educagao basica mediante um projeto que, conquanto seja unitario em seus 
princfpios e objetivos, desenvolva possibilidades formativas que contemplem 
as multiplas necessidades socioculturais e econ6micas dos sujeitos que o 
consultem - adolescentes, jovens e adultos -, reconhecendo-os nao como 
cidadaos e trabalhadores de um futuro indefinido, mas como sujeitos de 
direitos no momento em que cursam o ensino medio. (RAMOS apud 
CIAVATA, 2004, p. 41). 

Sera necessaria, entao, considerar as dimensoes formadoras do sujeito: a 
complexidade hist6rica e social e a singularidade. Ou seja, o estudante do 
Ensino Medio e uma pessoa de um tempo hist6rico especifico, que sofre as 
influencias dos movimentos e das determinagoes deste tempo vivido. E uma 
pessoa que tem uma origem social, que marca sua constituigao enquanto 
sujeito. Porem, nao se reduz a estas circunstanciam hist6ricas e sociais 
porque e, tambem, um ser singular, alguem que interpreta e da um sentido ao 
mundo, a sua vida e a sua hist6ria. (CHARLOT, 2000, p. 73). 

Assim, construir uma identidade para o Ensino Medio pressupoe levar em 

consideracao a complexidade desses sujeitos e pensar num currfculo que contribua 

para sua formacao crftica. Para isso, talvez um comeco fosse apresentar-lhes os 

saberes escolares de um ponto de vista questionador, contextualizados, numa 

perspectiva interdisciplinar, quebrando a rigidez que a legitimidade social e o 

estatuto de verdade dao a eles. 

Com essa concepgao ampla de currfculo, a abordagem dos conteudos podera 

levar a desconstrucao das narrativas das identidades hegem6nicas, deixando de 

tratar as "identidades denominadas como ex6ticas ou folcl6ricas", enfocando a 

construcao hist6rica do conhecimento cientifico, explicitando os interesses sociais e 
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politicos aos quais se vincula e/ou podem ser vinculados, estimulando a reflexao 

filos6fica e a criacao e interpretacao artfstica. 

Esses pressupostos remetem a urn retorno as perguntas de SILVA (2000) "0 

que ensinar? Por que este e nao outro conhecimento? 0 que eles ou elas devem se 

tornar?". Voltar a estas questoes, depois da trajet6ria percorrida neste texto, revela 

as rela<;oes circulares que existem entre os saberes a serem selecionados para a 

composi<;ao do currfculo, a concep<;ao de sujeito de ensino medio, a estrutura 

proposta para esse currfculo e, como tudo isto determina a forma de articular e tratar 

pedagogicamente o ensino dos conteudos das disciplinas escolares. 

2.6.3. Reformula<;ao Curricular nas Escolas Publicas do Parana 

Para compreender como esta sendo desenvolvida a a<;ao de reformulacao 

curricular das escolas publicas do Estado do Parana, pode-se fazer urn resgate 

hist6rico, sendo contado em seis fases pela professora Yvelise Freitas de Souza 

Arco-Verde, que atualmente ocupa o cargo de Superintendente da Secretaria de 

Estado da Educacao do Parana (SEED): 

Ha cerca de quinze anos, o Parana promoveu urn amplo processo de 
elaboracao de propostas curriculares que se concretizou no Currfculo Basico. 
Esse processo foi urn aprendizado novo para o conjunto de professores e 
passou a reger uma pratica reflexiva de construcao de propostas pedag6gicas 
nos diferentes nfveis e modalidades de ensino. 

Embora este momenta tenha sido significativo e de substancial avanco 
pedag6gico, com a sua implanta<;ao, monitoramento e avalia<;ao do Currfculo 
Basico nas escolas da rede publica sofreu uma descontinuidade a partir das 
mudancas de polfticas publicas de educacao apontadas pelas novas gestoes 
governamentais no Estado. 

Urn momenta hist6rico tambem diferenciado marcou a decada de 90 na 
Educacao Brasileira com a aprovacao, ap6s anos de discussao, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (LOB), com a elaboracao das 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) pelo Conselho Nacional de Educacao 
e com a proposta dos Parametros Curriculares Nacionais (PCN}, indicados 
pelo MEC durante duas gestoes consecutivas do governo federal. 

Com uma polftica educacional fortemente marcada pela concepgao 
neoliberal, que passou a propor para as escolas uma acao pedag6gica 
voltada para o desenvolvimento de competencias e habilidades. As unidades 
escolares, usando de sua recem-adquirida autonomia, sofreram ainda na 
decada de 90 e na sequencia desta, urn verdadeiro bombardeio de 
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concepcoes e propostas diferenciadas, sem muitas vezes estarem 
preparadas para o desafio de defini<;6es curriculares de formacao do aluno. 

Um recente diagnostico das propostas curriculares das escolas 
publicas do Parana, realizado pela Superintendencia da Educacao da SEED, 
revela que a situacao abordada, aliada a uma indefini<;ao de propostas 
pedag6gicas da propria Secretaria de Estado da Educacao e alguns 
encaminhamentos pontuais na matriz curricular ate 2002 foi desconfigurando 
e disformando a proposta do Currfculo Basico de 1990. 

0 Currfculo Basico, ou seja, a proposta estadual oficializada, tambem 
sofria de inadequacoes por ter ficado inalterado durante todos estes anos, 
contrariando sua caracterfstica intrfnseca de necessitar de constante 
atualizacao em todas as areas do conhecimento. 

Assim, desde o inicio dessa Gestao 2003-2006, estabeleceu-se como 
linha de acao prioritaria da SEED retomada da discussao coletiva do 
currfculo. A concepcao adotada e de que o currfculo e uma producao social, 
construfdo por pessoas que vivem em determinados contextos hist6ricos e 
sociais; portanto, nao almejamos construir uma proposta curricular prescritiva, 
mas uma intervencao a partir do que esta sendo vivido, pensando e realizado 
nas e pelas escolas. Essa produ<;ao, necessariamente, deve se dar 
coletivamente, num fazer e pensar articulado que, como dizem Esteban e 
Zaccur (2002, p.23) " ... e preciso enfatizar o aspecto coletivo de todo este 
processo. 0 objetivo central e que o/a professor/a seja competente para agir 
criticamente em seu cotidiano. Tal competencia se constr6i num processo 
coletivo, no qual tanto o crescimento individual, quanto o coletivo, e 
resultante da troca e da reflexao sobre as experiencias e conhecimentos 
acumulados por todos e por cada um." 

Desta forma, a proposta de reformulacao conta seis fases. 
A 19 fase, ocorrida em 2003, foi a discussao e levantamento da 

situacao concreta das diretrizes curriculares da Rede Estadual de Ensino do 
Parana, a partir de seminarios promovidos pela SUED/SEED, acrescido da 
produ<;ao de documentos referenciais. Nesta fase, pode-se avaliar a 
conjuntura da Educacao nacional e os desafios postos para os estados da 
federacao quanto a reformulacao curricular, identificar elementos norteadores 
desta reformulacao curricular; bern como as t6nicas das atuais discussoes 
sobre diretrizes curriculares nos diferentes nfveis e modalidades de ensino. 

Na 29 fase, ocorrida em 2003 e 2004, discutiam-se propostas 
pedag6gicas das areas de ensino, por meio de diversos cursos, eventos e 
reunioes tecnicas que passaram, com o coletivo dos professores, a analisar 
os desafios curriculares para as areas de ensino de todos os nfveis e 
modalidades de ensino e dos cursos especfficos da Educacao Profissional. 0 
Portal Dia-a-Dia Educacao teve um papel importantissimo de construcao 
te6rica e reflexao sobre a pratica docente dos diferentes conteudos 
trabalhados em todas as areas do conhecimento. 

A concepcao do Portal e de promover uma reforma muito mais 
profunda e ampla do que a socializacao do saber, implantando um modelo de 
aprendizagem colaborativa na Internet que disponibiliza conteudos 
elaborados pelos pr6prios educadores que compoem a Rede Publica 
Estadual de Ensino do Parana. Nessa perspectiva, busca-se o 
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reconhecimento e a valorizacao dos saberes dos profissionais da educacao, 
tornando o Portal urn vefculo de informacao e de expressao cultural e 
academica. Seus conteudos sao livres, garantindo o acesso a toda a 
comunidade escolar, num processo de construcao interativo, constante e 
dinamico. Em termos praticos, o Portal possibilita tratar diretamente das 
discuss6es curriculares, nao s6 analisando como propondo reflex6es e novas 
praticas educativas. 

Concomitantemente, vern a 3!!, fase, ainda em 2004 e na continuidade 
de 2005, com urn processo coletivo de reformulacao curricular, a partir das 
bases escolares, onde o protagonista das reflex6es e encaminhamentos tern 
sido o proprio professor da rede estadual. Entende-se neste sentido, que 
retomar na escola as discuss6es pedag6gicas e a proposta curricular como 
uma atividade do cotidiano dos professores e uma tarefa prioritaria, num 
pacto para a construcao legitima das diretrizes curriculares que servirao de 
referencia para a formacao dos alunos do Estado do Parana. Para tanto foi e 
continuara sendo fundamental utilizarmos como estrategias as reuni6es 
pedag6gicas, hora-atividade, reuni6es de estudos, eventos institucionais, 
municipais, regionais e estaduais, entre outras. 

A 4!!, fase, que se iniciou em 2004 e ainda esta se concretizando em 
2005, constituiu-se na sistematizacao das propostas curriculares por 
disciplina, nfveis e modalidades de ensino. A partir dos documentos 
construfdos coletivamente e encaminhados pela SEED para as escolas, serao 
construfdas as reflex6es dirigidas, em universos cada vez maiores, 
envolvendo professores das areas dos nfveis e das modalidades de ensino, 
os profissionais da escola, da comunidade escolar, do municipio, de outros 
municfpios, do NRE e pelo conjunto destes, para congregar as diretrizes 
curriculares do Estado do Parana. 

0 momento hist6rico em que vivemos requer trabalhar com diretrizes, 
com orientacoes para o trabalho das disciplinas, do conjunto destas e, por 
meio delas a formacao de nossos alunos. 

Em paralelo a discussao curricular, encontra-se a 5!!, fase, de preparo, 
elaboracao, efetivacao e avaliacao do Projeto Politico Pedag6gico das 
Escolas da Rede Publica de Ensino do Parana. Este processo foi organizado 
pela SEED e equipes do NRE para que, em 2005, o coletivo da escola possa, 
com subsfdios e a autonomia construfda, produzir a sua proposta 
educacional. Para tal, houve desde o inicio dessa Gestao, urn intenso 
processo de capacitacao, organizacao e producao de material de apoio ao 
trabalho coletivo que servirao de base para organizacao das discuss6es 
pedag6gicas da reformulacao curricular das escolas publicas estaduais. 

Por fim a 6!!, fase, permanente e continua, e a de avaliacao e 
acompanhamento das propostas que estao sendo implementadas. 0 
acompanhamento e monitoramento das atividades de reformulacao serao 
constantes, quer pelos Nucleos Regionais de Educacao quer pela SEED, no 
sentido de manter a unidade de trabalho e apoiar as escolas. Nesse 
processo, detem-se atencao especial a formacao inicial e continuada dos 
docentes vinculada a organizacao de suas praticas docentes, aos programas 
de capacitacao em tematicas, nos nfveis e modalidades, disciplinas e areas 
de ensino foram e serao constantes pois, afinal, e af que reside o interesse da 
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polftica publica, uma proposta curricular que de conta de urn ensino de 
qualidade. 

Enquanto estiver sendo processada a reformulacao curricular, a matriz 
curricular, em carater especial (por nao ser de construcao coletiva) foi 
estabelecida pela SEED, com alteracoes de algumas praticas que estavam 
em vigor e ja amplamente criticadas pelo coletivo dos professores. 

0 Programa de Reformulacao Curricular, elaborado pela equipe da 
Superintendencia da Educacao da SEED, adotou algumas referencias para o 
processo de discussao. Como orientacoes gerais ficaram estabelecidas: o 
compromisso com a reducao das desigualdades sociais; a articulacao das 
propostas educacionais com o desenvolvimento econ6mico, social, politico e 
cultural da sociedade; a defesa da educacao basica e da escola publica, 
gratuita de qualidade como direito fundamental do cidadao; a articulacao de 
todos os nfveis e modalidades de ensino; e a compreensao dos profissionais 
da educacao como sujeitos epistemicos. A velha dicotomia entre fazer e 
pensar precisa ser rompida com acoes efetivas. Reconhecer que o professor 
e o sujeito que pensa, cria, produz e trabalha com o conhecimento, e valorizar 
a sua acao reflexiva e sua pratica. 

Como princfpios da polftica dotada, e ja amplamente divulgada, estao: 
a Educacao como direito de todo o cidadao; a valorizacao do professor e de 
todos os profissionais da educacao; o trabalho coletivo e a gestao 
democratica em todos OS nfveis institucionais; e 0 atendimento as diferencas 
e A diversidade cultural. 

Tanto para as orientacoes como para os princfpios aqui indicados, a 
tonica nos processos de insercao social desta Gestao evidencia a 
possibilidade de se reverter o forte quadro de desigualdade de nosso pafs, 
com acoes pontuais no atendimento as populacoes. Nesse aspecto, varios 
Programas tern buscado a inclusao de todos os alunos nas escolas, 
atendendo as diferencas individuais e as diversidades culturais, espaciais e 
temporais, com urn atendimento prioritario aqueles exclufdos historicamente. 
Acoes efetivas de combate a evasao e a exclusao, bern como polfticas claras 
de insercao do cidadao na escola tern deixado a marca da diferenca. 

Uma das areas que tambem tern sido foco de atuacao e a insercao 
digital, com a expansao da rede informacional do Estado. A organizacao, o 
planejamento e o preparo para o Projeto Parana Digital tern significado uma 
mudanca de postura que, mesmo admitindo-se as dificuldades basicas por 
que passam a Educacao e as escolas publicas, vern preparando nossas 
criancas, jovens e adultos para enfrentar as novas demandas cientfficas e 
tecnol6gicas do mundo contemporaneo. 

No processo de sistematizacao das diretrizes curriculares devem fazer 
parte as reflex6es que contemplem: a visao de mundo, de homem e de 
escola; a concepcao de Educacao; suas teorias e praticas; a contextualizacao 
da Educacao frente a conjuntura nacional, os estudos da realidade s6cio
econ6mica e cultural da regiao; o perfil do aluno e do professor paranaense, 
bern como da escola e dos 6rgaos colegiados; as diretrizes curriculares 
nacionais; a legislacao educacional atualizada, os resultados de estudos de 
demandas escolares, as bases dos projetos que comp6em a cultura escolar. 
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Ainda como orientacoes de base curricular, o trabalho de reformulac;ao 
curricular e coletivo, de construcao por parte de todos os profissionais da 
Educacao. Em paralelo, este trabalho deve ser acompanhado de outros 
programas da Secretaria de Estado da Educacao, que tambem sao de 
construcao coletiva, como o Plano Estadual de Educacao e o projeto politico 
pedagogico das escolas. 

A proposta curricular do Estado do Parana tera, a partir desta 
discussao, a base disciplinar, ou seja, a enfase e nos conteudos cientfficos, 
nos saberes escolares das disciplinas que compoem a grade curricular, e nao 
em competencias e habilidades, como era anteriormente pela SEED para 
todas as escolas. 

Por fim, deixa-se registrado que como estrategias adotadas nesse 
processo de reformulac;ao curricular, a SEED adotou: Seminarios de 
Diretrizes Curriculares do Estado do Parana; eventos para elaboracao coletiva 
das DCEs em todos os nlveis e modalidades de ensino; a produc;ao de 
cadernos das Diretrizes Curriculares e de cadernos tematicos; a 
reorganizacao das matrizes curriculares; a organizacao dos espacos 
colegiados; a capacitacao e atualizacao dos profissionais da educacao; a 
produc;ao de material de apoio didatico pedagogico; a implementacao dos 
programas de biblioteca: do aluno, do professor, de autores e temas 
paranaenses; a discussao e elaboracao de materiais de apoio aos temas 
sociais contemporaneos; e a elaboracao coletiva tanto do projeto politico 
pedagogico das escolas, como do Plano Estadual de Educacao. 

Para enfrentamento das discussoes e fundamental que OS problemas 
de pratica social sejam enfrentados e passem de uma acao assistematica 
para a da sistematizacao, com a clareza e transparencia necessarias a 
compreensao de todos os sujeitos envolvidos na dinamica escolar. (Profa. 
Dra. Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde - Superintendents da Educacao da 
SEED, 2006) 

Observa-se neste estudo que a SEED tern oportunizado aos professores a 

participacao coletiva nesta reformulacao curricular. Os professores do Estado do 

Parana estao participando democraticamente deste momento historico de 

reconstrucao curricular. Este eo momento de opinar, discordar, discutir as questoes 

educacionais que se pretende para a sociedade civil que se quer formar. E o 

momento de formar o proprio pensamento sobre Educacao, valorizando a cultura, 

apreciando as diferencas, criando uma tendencia educacional propria para a 

sociedade deste tempo. 
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2.6.4. Polftica de Formacao do Docente 

Como o proprio recorte hist6rico apresentado pela professora Yvelise mostra, 

a reformulacao curricular esta em processo de construcao, mas tem-se urn problema 

forte atrasando este processo, que se pode dizer que seja a formacao deficitaria dos 

profissionais da educacao. 

As varias correntes e tendencias da educacao brasileira sempre estiveram 

intimamente ligadas as correntes de pensamento politico do Estado. Os professores, 

dependendo da epoca que cursam a Faculdade tern acesso as leituras de 

determinadas correntes ou tendencias educacionais, sendo muito pouco 

incentivados a analisar tendencias opostas, divergentes, para que possa formar urn 

pensamento maduro a respeito da tendencia que esta sendo aplicada e a 

repercussao de seus resultados. Com o passar do tempo, na sua pratica cotidiana, 

atribulada de atividades, dedica pouco tempo a atualizacao de suas leituras e teorias 

a respeito do que ensina. A cultura educacional que ficou impregnada em seu 

pensamento por forcas de urn controle ideol6gico exercido pelo Estado na epoca de 

sua formacao, impede que tenha a intencao de buscar conhecimentos, aprimorar 

sua pratica, no sentido de emancipar o aluno e nao de continuar a aliena-lo, da 

mesma forma como aconteceu com ele, no decorrer de sua formacao. 

Hoje se prima por uma discussao e comparacao das tendencias e correntes 

educacionais para que se possa divergir ideias, na intencao de formar urn 

pensamento maduro a respeito de educacao. 

Essa analise devera permitir, pouco a pouco, uma redefinicao da educacao no 
Brasil. E isso e novo. Eo memento do debate, do conflito, da ruptura, da luta 
te6rica tambem. E urn memento hist6rico novo, no qual a contradicao entre o 
capital e o trabalho, manifesta-se, na educacao, pela dicotomia entre o 
trabalho manual, e o trabalho intelectual, entre o aprender e o ensinar. Essa 
situacao coloca hoje os educadores em questao. Nao e de estranhar, 
portanto, que existe, entre n6s, urn grande mal-estar. (GADOTTI, 2003. p. 
170). 

Para enfrentar as tarefas educacionais de nosso tempo, temos de levar em 
conta a posicao do educador neste memento hist6rico. A ret6rica da 
globalizacao cria uma falsa consciencia nos educadores, porque a estrutura 
onfrica da mentalidade globalizada produz, constantemente, urn otimismo em 



40 

relacao ao futuro que afirma que tudo vai dar certo se os processos da 
globalizacao do mercado forem em frente. Para esta ret6rica ter exito, e 
preciso urn distanciamento entre o que o mercado diz que esta fazendo e o 
que esta fazendo de fato. Ha urn otimismo insistente na visao de mercado e 
uma ret6rica que nega, sistematicamente, os efeitos desintegradores que o 
mercado tradicional cria, tanto em nfvel local quanto global. Como as 
instituicoes da educacao numa sociedade tern a funcao conservadora de 
manter seu status quo, nao e de surpreender que as instituicoes educacionais 
sejam vistas como aliadas na visao corrente do mercado global. Hoje em dia 
as instituicoes de educacao formal estao sendo recrutadas para preparar a 
proxima geracao para as necessidades do mercado global. (0' SULLIVAN, 
2004, p. 67). 

Os professores do Ensino Medio estao distanciados da realidade do aluno e 

nao tern conseguido aliar a teoria a pratica, por causa das falhas de sua formacao e 

tambem por causa do numero de aulas que assumem devido a baixa remuneracao 

salarial da classe. 

As Diretrizes Curriculares do Estado do Parana, construfdas pelos pr6prios 

profissionais da rede ainda estao em processo de apropriacao e nao ha uma 

aceitacao que favoreca a sua aplicabilidade, pois muitos assumiram o concurso 

publico recentemente e nao fizeram parte das discussoes desde o infcio de sua 

elaboracao. 

A famflia muitas vezes age com imaturidade, pois quando o aluno chega ao 

Ensino Medio acredita que ele ja pode assumir todas as responsabilidades, e este 

enfrentamento traz muitos problemas a sociedade de adolescentes que na verdade 

nao estao preparados para enfrentar os problemas. 

A legislacao brasileira determina a responsabilidade da famflia e do 

Estado no dever de orientar o aluno em seu percurso s6cio-educacional. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educacao- LOB (1997:2) e bastante clara a esse respeito. 

Art. 2Q. A educacao, dever da famflia e do Estado, inspirada nos princfpios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tern por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercfcio da 
cidadania e sua qualificacao para o trabalho. 

Observa-se que, a educacao nao tern sido plena no que se refere ao alcance 

de todos os cidadaos, assim como no que se refere a conclusao de todos os nfveis 

de escolaridade. 0 que seve e que cada vez mais a evasao escolar vern adquirindo 
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espaco nas discuss6es e reflex6es realizadas pelo Estado e pela sociedade civil, em 

particular, pelas organizacoes e movimentos relacionados a educacao no ambito da 

pesquisa cientffica e das polfticas publicas. 

Urn balanco da escola publica brasileira, em todos os nfveis, no inicio do 
sEkulo XXI, nos revela o retrato constrangedor de uma dfvida quantitativa e 
qualitativa. Todavia, e no ensino medio em que esta divida se explicita de 
forma mais perversa, a qual se constitui numa forte mediacao na negacao da 
cidadania efetiva a grande maioria dos jovens brasileiros. Com efeito, apenas 
ao redor de 45% dos jovens brasileiros concluem o ensino medio e, destes, 
aproximadamente 60% o fazem em situacao precaria - noturno e I ou 
supletivo. Desagregados por regiao e pela classificacao urbana e rural, estes 
dados assumem outras dimens6es da desigualdade". (FRIGOTTO, 
CIAVATTA, RAMOS 2005, p. 7). 

A escola e uma instituicao produzida dentro de determinadas relacoes sociais, 

e para visualizar melhor este retrato e necessaria compreender as especificidades 

do projeto capitalista de sociedade. 

Ha, na sociedade brasileira, urn tecido estrutural profundamente opaco nas 
relacoes de poder e de propriedade que se move em conjunturas muito 
especifica, mas que, no seu nucleo duro, de marca excludente, de 
subalternidade e de violencia, se mantem recalcitrante. Urn olhar atento sobre 
a estrutura de classe e o desenvolvimento hist6rico do capitalismo no Brasil 
nos revelara urn exemplo emblematico de sociedade que mantem uma 
estrutura de desigualdade brutal mediante os processos politicos que Gramsci 
denominou de revolucao passiva e de transformismo". (FRIGOTTO, 
CIAVATTA, RAMOS 2005, p. 8). 

0 cidadao deve conhecer a hist6ria de construcao da sociedade em que vive 

para que possa planejar acoes de mudancas dentro desta. 

Segundo GADOTTI (2002, p. 31) Paulo Freire diz que, "no contexto da I uta de 

classes, o saber mais importante, mais necessaria para a libertacao do 

oprimido, e a descoberta de sua situacao de oprimido ( dominacao polftica e 

explorac;ao econ6mica) para, entao, elaborar sua consciencia critica' passo a 

passo com sua organizacao de classe." 

Com urn aporte analftico de cunho mais sociol6gico e polftico e com uma 

base te6rica mais diretamente ligada a tradicao marxista, Florestan Fernandes e 

Francisco de Oliveira evidenciam tracos marcantes da forma estrutural de 
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reproducao das relacoes polfticas, econ6micas e culturais da sociedade brasileira. 

Suas analises, de forma aguda, permitem superar o enfoque analftico que busca 

explicar nossos impasses, centrando-se na tese da antinomia de uma sociedade 

cindida entre a tradicional, o atrasado, o subdesenvolvido e o moderno e 

desenvolvido. Pelo contrario, mostram-nos estes autores a relacao dialetica entre o 

arcaico, atrasado, tradicional, subdesenvolvido, e o moderno e o desenvolvido na 

especificidade ou particularidade de nossa formacao social capitalista. 

E necessaria que o professor nao se acomode com a formacao que obteve na 

Faculdade, mas que esteja em constante busca pelo conhecimento, socializando 

esse conhecimento para que possa estar livre de amarras ideol6gicas, e ter 

consciencia de sua contribuicao para a formacao de uma sociedade emancipadora, 

crftica, filos6fica e acolhedora. 

A Secretaria de Estado da Educacao no Parana tern realizado acoes dentro 

de uma polftica educacional emancipadora que tern urn carater de formacao 

continuada oportunizando a producao intelectual, a partir da realidade social 

vivenciada na pratica educacional de cada professor, procurando associar sempre a 

utilizacao da tecnologia. 

Podem-se citar aqui algumas das acoes desenvolvidas em carater de 

formacao continuada nos ultimos quatro anos: 

a) Projeto FOLHAS - e urn projeto de formacao continuada que oportuniza ao 

profissional da educacao a reflexao sobre sua concepcao de ciencia, 

conhecimento e disciplina, que influencia a pratica docente. Tendo uma 

dimensao formativa, e uma producao colaborativa, pelos profissionais da 

educacao, de textos de conteudos pedag6gicos que constituirao material 

didatico para os alunos e apoio ao trabalho docente. 

b) Livro Didatico Publico - Produzido a partir do projeto Folhas, o Livro 

Didatico Publico e uma forma de Polftica Publica educacional que faz coincidir 

com o professor a figura do escritor. Trata-se de urn material produzido por 

profissionais da rede publica estadual paranaense, envolvendo as doze 

disciplinas de tradicao curricular no Ensino Medio: Ungua Portuguesa/ 

Literatura, Matematica, Ffsica, Qufmica, Biologia, Geografia, Hist6rica, 
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Filosofia, Sociologia, Arte, Educacao Ffsica e Lfngua Estrangeira Moderna. 

Caracteriza-se como material de apoio para estudantes e professores do 

Ensino Medio das escolas publicas estaduais de todo o Estado do Parana. 

c) Simp6sios de todas as disciplinas - Os simp6sios sao eventos que 

envolvem professores de todo estado para as discussoes a respeito da 

construcao das diretrizes curriculares para o ensino da educacao basica no 

Parana, nestes encontros tambem e discutida a importancia da participacao 

dos professores nos projetos de formacao continuada ofertados pela SEED. 

d) Portal Educacional Dia-a-dia Educa~ao - que tern como missao promover 

uma reforma muito mais profundae ampla do que a sociabilizacao do saber, 

implantando urn modelo de aprendizagem colaborativa no hipermeio, 

reconhecendo e valorizando os saberes acumulados na Rede de Educacao 

Publica Estadual, tornando-se urn vefculo de informacao e de expressao 

cultural e academica de seus educadores, atendendo a toda a comunidade 

escolar, num processo aberto, interativo, constante e dinamico. 0 portal e o 

vefculo de comunicacao pelo qual os professores da rede podem estar 

interagindo, trocando experiencias, expondo ideias, e se atualizando com a 

participacao de inumeros cursos, f6runs, chats e outros trabalhos 

colaborativos que estao sendo criados para contribuir para a formacao do 

profissional da educacao. 

e) Grupos de Estudos - este tipo de formacao continuada se da atraves de 

encontros presenciais, no proprio local de trabalho, aos sabados, tendo uma 

carga horaria de 30 horas anual, os encontros acontecem uma vez por mes, 

onde sao lidos textos de carater te6rico e metodol6gico sobre conteudos 

disciplinares, os grupos executam a dinamica previamente elaborada pela 

SEED e ao final dos encontros elaboram urn inventario sobre o que foi 

discutido. 

f) Jornadas Pedag6gicas - esta tern por objetivo tambem a formacao 

continuada, porem direcionada a pedagogos e diretores de escola. 
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2.6.5. Tendencias Metodol6gicas Discutidas para a Pratica Educativa 

0 metoda nao pode ser confundido com a teoria que o fundamenta. A teoria 

busca explicar alguma coisa e o metoda e o caminho que se usa para faze-lo. Definir 

OS objetiVOS e a justificativa nas ac;oes pedag6gicas nao basta, e necessaria tambem 

definir qual o meio, para que os objetivos possam ser atingidos. Por isso a 

metodologia de ensino e muito importante, pois dela depende o alcance dos 

objetivos. Atraves do metoda de um professor, pode-se identificar suas intencoes, 

suas finalidades, sua concepc;ao de educacao. 

E de fundamental importancia que o educador construa suas praticas 

educacionais fundamentado nas teorias da educacao que foram criadas ao Iongo da 

hist6ria da educacao, para que possa assim, construir um conceito de educacao 

proprio para o seu tempo, para a realidade que vive a sociedade contemporanea. 

Pois, como afirma LUCKESI (1994, p.21) "a educacao e uma pratica humana 

direcionada por uma determinada concepcao te6rica. A pratica esta articulada com 

uma pedagogia, que nada mais e que uma concepcao filos6fica da educacao. Tal 

concepc;ao ordena os elementos que direcionam a pratica educacional." 

A classificacao das tendencias pedag6gicas feita por Libaneo e citada por 

Gadotti da seguinte forma: 

Aproximando-se muito do quadro te6rico de Saviani, Jose Carlos Libaneo 
classifica as "tendencias pedag6gicas da pratica escolar'' em "liberais" e 
"progressistas". Entre as primeiras, inclui a tendencia "tradicional", a 
"renovada progressivista", a "renovada nao-diretiva" e a "tecnicista". No 
segundo grupo inclui a tendencia "libertadora", a tendencia "libertaria" e a 
tendencia "critico - social dos conteudos". 
Para Libaneo, a pedagogia liberal "sustenta a ideia de que a escola tern por 
funcao preparar os indivfduos para o desempenho de papeis sociais, de 
acordo com as aptidoes individuais. Para isso, os indivfduos precisam 
aprender a adaptar-se aos valores e as normas vigentes na sociedade de 
classes, atraves do desenvolvimento da cultura individual ( ... ). A enfase no 
aspecto cultural esconde a realidade das diferencas de classes, pois, embora 
difunda a ideia de igualdade de oportunidades, nao leva em conta a 
desigualdade de condic;6es"(p.22-3). 
As tendencias progressistas, "partindo de uma analise crftica das realidades 
sociais, sustentam implicitamente as finalidades s6ciopolfticos da educacao". 
A pedagogia progressista "nao tern como institucionalizar-se numa sociedade 
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capitalista; dai ser ela urn instrumento de luta dos professores, ao lado de 
outras praticas sociais"(p.32). 
Ainda segundo Libaneo, a tendencia liberal tradicional "se caracteriza por 
acentuar o ensino humanistico, de cultura geral" (p.22). A tendencia liberal 
renovada "acentua, igualmente, o sentido da cultura como desenvolvimento 
das aptidoes individuais", e apresenta-se, entre n6s, sob a versao "renovada 
progressista ou pragmatista" (Anisio Spinola Teixeira) ou sob a versao 
"renovada nao-diretiva" (Carl Rogers). A tendencia liberal tecnicista 
"sobordina a educacao a sociedade, tendo como funcao a preparacao 
'recursos humanos' (mao de obra para a industria)" (p.23). 
Quanto a pedagogia progressista Libaneo nos afirma que ela "tem-se 
manifestado em tres tendencias: a libertadora, mais conhecida como a 
pedagogia de Paulo Freire; a libertaria, que reune OS defensores da 
autogestao pedag6gica [nesta ele cita Mauricio Tragtenberg e Miguel 
Gonzales Arroyo]; a critico-social dos conteudos que, diferentemente das 
anteriores, acentua a primazia dos conteudos no seu confronto com as 
realidades sociais" (p.32). Nessa ultima (que ele defende) cita Demerval 
Saviani e Carlos Roberto Jamil Cury. (GADOTTI, 2002, p.12). 

Conforme GADOTTI (2002, p. 7) "Nos ultimos quinze anos o numero de obras 

sobre a educacao brasileira cresceu enormemente, o que demonstra a vitalidade do 

pensamento pedag6gico no Brasil." 

E ainda premature estabelecer, com precisao, as principais correntes e 
tendencias de toda essa producao cientifica, sobretudo no interior do 
chamado "pensamento progressista"' cuja referencia e a analise critica do 
sistema capitalista. E ainda urn pensamento mal definido, em elaboracao, e 
passive! de desenvolvimento futuro, em contradicao com as direcoes iniciais. 
Mesmo assim, ja foram elaboradas algumas sinteses, que de forma geral, 
preferem trabalhar o pensamento pedag6gico do passado, embora ele ainda 
esteja presente na teoria e na pratica da educacao atual. 
Em todas as sinteses existem pressupostos te6ricos politicos e ideol6gicos 
que condicionam a escolha dos temas e dos autores, a separacao entre o que 
e essencial e o que e secundario; em ultima instancia, os resultados 
apresentados. Por mais "objetivas" que elas pretendam ser, nao seria 
possivel evitar urn ponto de vista. Ha sempre uma teoria da pesquisa que 
condiciona o metodo e os pr6prios resultados. Dai que o aparecimento de 
novas sinteses e sempre saudavel. Assim como a Hist6ria, o pensamento 
tambem e lido em funcao do presente de quem ole. (GADOTTI, 2002, p. 8). 

2.7. Evasao Escolar 
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Este t6pico abordara aspectos da evasao escolar na etapa final da Educac;ao 

Basica - Ensino Medio - de acordo com o pensamento de alguns escritores que se 

preocupam com as questoes de polfticas educacionais. 

2.7.1. Aspectos da Evasao Escolar de acordo como Pensamento de alguns 

Escritores 

Conforme escreve Eduardo de Lima Caldas, em urn artigo publicado no site 

da Fundac;ao Perseu Abramo: 

[ ... ] A evasao escolar e urn problema complexo e se relaciona com outros 
importantes temas da pedagogia, como formas de avaliac;ao, reprovac;ao 
escolar, currfculos e disciplinas escolares. Para combater a evasao escolar, 
portanto, e preciso atacar em duas frentes: uma de ac;ao imediata que busca 
resgatar o aluno "evadido", e outra de reestruturac;ao interna que implica na 
discussao e avaliac;ao das diversas questoes enumeradas acima. Alem disso, 
em parceria com o poder judiciario, e importante realizar campanha de 
esclarecimento, mostrando que o estudo formal e urn direito da crianc;a e do 
adolescente e que, o responsavel pode, inclusive responder "processes por 
abandono intelectual" quando seus filhos evadem dos bancos escolares. Com 
os Conselhos Tutelares, e importante realizar projetos de complementac;ao de 
renda e acompanhamento psicol6gico. (Eduardo de Lima Caldas, 2006, p. 
34). 

Quando o aluno regularmente matriculado abandona a escola, fica claro que 

existe uma barreira entre aluno e escola que precisa ser quebrada. Sao muitos os 

motivos do abandono, de ordem social, econ6mica, cultural, ou ate metodol6gica. 

A que se deve o ato de abandonar a escola? 0 nao querer mais fazer parte 

de urn grupo de estudantes? 

A evasao escolar pode ocorrer por diversos motivos e dentre eles estao as 

repetencias constantes, a necessidade do trabalho infantil para compor a renda 

familiar, a pobreza e a falta de comida em casa, a longa distancia entre a escola e a 

casa, a falta de transporte, a falta de material escolar, que dificultam a ida a escola 

todos os dias, alem de motivos de ordem mais social, o casamento e ou gravidez 

precoces, o uso e trafico de drogas, a falta de seguranca na localidade ou proximo a 
escola, brigas de gangues e dificuldades no acompanhamento dos conteudos 

curriculares. 

No Brasil, de acordo com o Ministerio da Educac;ao e Cultura (2004), a 

reprovac;ao e o abandono atingem 27% dos alunos. Esse fndice e resultado de 

diversos fatores, como a incapacidade da escola de fazer com que o aluno progrida 
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adequadamente, falta de estrategias para que o aluno permaneca no sistema, etc. 

Na regiao Sui do pafs, o fndice de abandono fica em torno de 7% no ensino 

fundamental e 15% no ensino medio. Ja a taxa de reprovacao esta em torno de 15% 

no ensino fundamental e 12% no ensino medio. 

Conforme Claudia Alaminos (2005, p.34) "Usualmente toma-se como 

justificativa para a sa fda dos jovens da escola as dificuldades econ6micas familiares, 

que obrigam o jovem a exercer alguma atividade remunerada para auxiliar no 

orcamento domestico". 

Porem, esta afirmativa e obvia diante das desigualdades sociais, muitas 

famflias vivem em condi<;6es miseraveis, mas nao se pode simplificar esta questao a 

esse nfvel. Claudia Alaminos (2005. p. 34) afirma que "a safda dos jovens da escola, 

em sua maioria os pobres, nao se deve a concepc6es ideol6gicas que minimizam a 

importancia e a necessidade de escola para quem possui diferencas em relacao a 

normalidade as expectativas vi gentes". 

A escola, na sua pratica educativa, ainda privilegia as manifesta<;6es e os 

valores culturais das classes dominantes, dificultando a integracao dos alunos da 

classe trabalhadora, para esta classe a escola representa uma ruptura. Seus valores 

e saberes sao ignorados, necessitando quase que reiniciar sua insercao cultural, ou 

seja, aprender novos padr6es de cultura. 

As classes trabalhadoras possuem outras caracterfsticas culturais, diferentes, 

nao inferiores, pois tern lhe permitido sua manutencao enquanto classe. A escola, 

por sua vez, ignora estas diferencas s6cio-culturais, selecionando e privilegiando em 

sua teoria e pratica as manifestacoes e os valores culturais das classes dominantes. 

Conforme ARROYO (1993. p. 21) as desigualdades sociais sao resultantes 

das "diferencas de classe", e sao elas que "marcam" o fracasso escolar nas 

camadas populares, por que: 

"E essa escola das classes trabalhadoras que vern fracassando em todo 

Iugar. Nao sao as diferencas de clima ou de regiao que marcam as grandes 

diferencas entre escola possfvel ou impossfvel, mas as diferencas de classe. 

As polfticas oficiais tentam ocultar esse carater de classe no fracasso escolar, 

apresentando os problemas e as solu<;6es com polfticas regionais e locais". 
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Discutir a questao do fracasso escolar e muito mais do que apontar 

responsaveis. Para CHARLOT (2000. p. 14), a problematica remete para muitos 

debates que tratam "sobre o aprendizado, obviamente, mas tambem sobre a eficacia 

dos docentes, sobre o servico publico, sobre a igualdade das "chances", sobre os 

recursos que o pals deve investir em seu sistema educativo, sobre a "crise", sobre 

os modos de vida e o trabalho na sociedade de amanha, sobre as formas de 

cidadania". 

Nao existe o fracasso escolar, ou seja, nao existe o objeto fracasso escolar, 
mas sim, alunos em situacoes de fracasso, alunos que nao conseguem 
aprender o que se quer que eles aprendam que nao constroem certos 
conhecimentos ou competencias, que naufragam e reagem com condutas de 
retracao, desordem e agressao, enfim hist6rias escolares nao bern sucedidas, 
e sao essas situacoes e essas hist6rias denominadas pelos educadores e 
pela mldia de fracasso escolar e que devem ser estudadas, analisadas, e nao 
algum objeto misterioso, ou algum virus resistente, chamado "fracasso 
escolar". CHARLOT (2000, p. 9). 

Para BOURDIEU (1998, p.12), a escola nao leva em consideracao o capital 

cultural de cada aluno, e que "os professores partem da hip6tese de que existe, 

entre o ensinante e o ensinado, uma comunidade lingulstica e de cultura, uma 

cumplicidade previa nos valores, o que s6 ocorre quando o sistema escolar esta 

lidando com seus pr6prios herdeiros". 

BRANDAO (1983, p. 3) afirma que "o fator mais importante para compreender 
os determinantes do rendimento escolar e a famflia do aluno, sendo que 
quanto mais elevado o nlvel da escolaridade da mae, mais tempo a crianca 
permanece na escola e maior eo seu rendimento". Sendo assim, a famflia e 
apontada como urn dos determinantes do fracasso escolar, seja pelas 
condicoes de vida ou por nao acompanhar as atividades escolares do aluno. 

0 Estado do Rio Grande do Sui se destacou pelo sucesso do programa de 

Combate a evasao escolar efetuado no municipio de Santa Maria, que diminuiu 

consideravelmente o lndice de evasao escolar no municipio. Segundo escreve 

Adalberto de Oliveira Brandao, em seu trabalho "Combatendo a Evasao Escolat", 

este resultado se deve principalmente a dedicacao e empenho da Secretaria de 

Educacao em equacionar o problema. 
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Existem alguns programas federais que foram criados para combater a 

evasao escolar na Educac;ao Basica, tais como o "Bolsa Familia", o PETI (Programa 

de Erradicac;ao do Trabalho lnfantil), o Programa de Mobilizac;ao para a lnclusao 

Escolar e a Valorizac;ao da Vida, entre outros. Porem, o problema financeiro das 

famflias da classe trabalhadora nao foi minimizado economicamente, e a safda do 

jovem para o mercado de trabalho tern aumentado consideravelmente no perfodo 

diurno da escola, e este impasse faz com que o aluno nao conclua sua seriac;ao. 

Porem a escola publica tern procurado atraves dos estagios remunerados 

incentivar o aluno a continuar na escola e adquirir uma experi€mcia profissional, mas 

0 que percebe-se e que e muito pouco diante da realidade que esta posta, e tambem 

contribui muito pouco financeiramente. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

0 trabalho realizou-se atraves de pesquisa bibliografica e documental, 

buscando as causas que levam a evasao escolar e apontando caminhos que 

possam contribuir para a formulacao de uma polftica publica educacional eficaz que 

valorize o ensino para o aluno de Ensino Medio e de garantia de uma formacao que 

permita o desenvolvimento de sua cidadania. 

Para tanto, inicialmente, procede-se com urn regate hist6rico da educacao, uma 

analise das linhas metodol6gicas que sao adotadas para o Ensino Medio nas 

escolas publicas do Estado do Parana, procurando junto a Secretaria Estadual de 

Educacao os subsfdios necessarios. Em seguida, levantaram-se dados sobre o 

fndice de aprovacao, reprovacao e abandono dentro do ambiente escolar no 

municipio de Curitiba, e as dificuldades apresentadas pelos alunos quanto a 
aprendizagem dos conteudos curriculares de Ensino Medio, buscando compreender 

como se da o conhecimento, e qual seria a melhor metodologia a ser utilizada com o 

aluno de Ensino Medio. 

Foram analisados os fatores externos e os motivos que provavelmente possam 

influenciar na evasao nas diversas classes sociais, atraves de levantamento de 

dados existentes em documentos oficiais, e para finalizar, apresentou-se uma nova 

proposta para orientar a formulacao de polfticas publicas educacionais no combate a 
evasao escolar 
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4. LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA ANALISE E DISCUSSAO 

0 levantamento de informacoes foi realizado atraves de pesquisa de dados no 

portal educacional do Parana (www.diaadiaeducacao.pr.gov.br). 

Fez-se urn levantamento do percentual de aprovacao, reprovacao e abandono 

no Ensino Medio dos colegios estaduais do municipio de Curitiba, sendo que as 

tabelas especlficas, por estabelecimento de ensino, estao no anexo I. 

4.1. LEVANTAMENTO DE DADOS DO fNDICE PERCENTUAL DE 

ABANDONO ESCOLAR NO ENSINO MEDIO DOS COLEGIOS ESTADUAIS DO 

MUNICIPIO DE CURITIBA: 

Quadro 1 

Bairro Abandono% Abandono% Variagao 

2005 2006 % 

CENTRO 17,79% 11,75% 6,04 

BOA VISTA 10,8% 7,9% 2,90 

SANTA FELICIDADE 16,9% 18,36% + 1,46 

PORTAO 14,6% 19,3% +4,70 

CAJURU 21,3% 14,8% 6,50 

PINHEIRINHO 13,5% 8,4% 5,10 

BOQUEIRAO 19,0% 14,5% 4,50 

BAIRRO NOVO 16,9% 15,6% 1,30 

Conforme o quadro urn (1) o municipio de Curitiba foi dividido em 8 (oito) 

setores, cada setor tern em media de 20 a 23 escolas. Esta divisao foi realizada pela 

SEED para que o NRE tenha urn padrao de melhor atendimento a estas escolas, 

somando urn total de 168 escolas. 
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Verificando o grafico acima, constata-se que o fndice de evasao escolar no 

Ensino Medio, na maioria dos bairros de Curitiba diminuiu consideravelmente de 

2005 para 2006. Podemos atribuir o merito desta diminuicao as polfticas 

educacionais adotadas. Porem, tambem constatamos que estas polfticas ainda nao 

estao sendo eficazes quando se observa o aumento do fndice da evasao nos bairros 

do Portao e Santa Felicidade. 

A causa deste aumento necessita ser avaliada, para que se possam ter outros 

indicadores, que talvez sejam diferentes destes que levantamos. Faz-se necessaria 

urn estudo de caso para avaliar a eficacia das pol fticas publicas adotadas nas 

escolas destes bairros. 

4.2. VERIFICACAO DE DADOS DO RENDIMENTO ESCOLAR NO ENSINO MEDIO 

DOS COLEGIOS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CURITIBA 

Com os resultados obtidos constata-se que entre os anos de 2005 e 2006 a 

maioria dos colegios estaduais de Curitiba teve os Indices percentuais de abandono 

no Ensino Medio diminufdo. Pode-se atribuir uma parte desse merito as polfticas 

educacionais desenvolvidas nos ultimos quatro anos. 
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4.3. POLfTICAS ADOTADAS NO COMBATE A EVASAO ESCOLAR NO MUNICiPIO 

DE CURITIBA 

A Secretaria de Estado da Educac;ao do Parana - SEED elaborou urn 

programa que tern parcerias com o Ministerio Publico e Conselhos Tutelares, 

chamado "FICA", em que a freqOencia do aluno e controlada e sao tomadas 

medidas para evitar o abandono escolar. A partir do final de 2005 iniciou-se o 

desenvolvimento deste programa nas escolas do Estado. E, pela pesquisa realizada 

neste trabalho, observou-se uma diminuic;ao no fndice de abandono no municipio de 

Curitiba. 

0 desenvolvimento do programa se da da seguinte forma: a equipe 

pedag6gica da escola, ao detectar que o aluno apresenta sete faltas alternadas ou 

cinco faltas consecutivas, notifica a famflia para levantar o motivo das faltas. 

Detectado o motivo, sao tomadas providencias a nfvel pedag6gico. Quando a 

providencia pedag6gica nao resolve, e preenchida a ficha referente ao programa 

"FICA"(em anexo) e encaminha-se esta ao Nucleo Regional de Educac;ao que 

acrescenta ao seu banco de dados e encaminha ao Conselho Tutelar Regional para 

que sejam tomadas providencias cabfveis a este 6rgao, caso nao se resolva a 

questao, encaminha-se ao Ministerio Publ'ico. Estas medidas sao tomadas para 
' 

garantir a permanencia do educando na escola. 

Alem disso, a SEED, por meio de eventos que envolvem alunos de todo o 

Estado, como o FERA, urn programa em que ha projetos voltados a arte e a cultura, 

e do COM CIENCIA, feira em que sao expostos os trabalhos cientlficos dos alunos, 

tern conseguido aumentar o interesse dos alunos, contribuindo para diminuir o 

percentual de evasao escolar. 

Porem, nao basta manter o aluno na escola, e preciso que ele aprenda, e 

aplique o conhecimento cientifico af adquirido para a transformac;ao da sociedade 

em que vive. Para tanto, e necessaria urn ensino reflexivo e com metodologias 

adequadas, que desperte o interesse do aluno em buscar cada vez mais o 

conhecimento e socializa-lo, de forma que se torne urn instrumento de libertac;ao. 
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4.4. PROPOSTA DE POLfTICA EDUCACIONAL PARA 0 COMBATE A EVASAO 

ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CURITIBA 

Ap6s o estudo sobre o hist6rico da educacao e sobre as polfticas 

educacionais que sao adotadas para o ensino no Estado do Parana, apresenta a 

seguinte proposta para o combate a Evasao Escolar e a conseqOente melhoria do 

ensino publico: 

- Formacao continuada para os professores da rede, que atenda o maior 

numero possfvel de profissionais; 

- Oportunizar discuss6es te6ricas e experimentacoes pratica de metodos de 

ensino inovadores para os alunos que cursam a etapa final de educacao basica; 

- Criar mecanismos de incentive a busca do conhecimento, tanto para o 

aluno, quanto para o professor; 

- ReseNar uma parte do calendario escolar para que os professores 

discutam, coletivamente, quest6es relativas ao aprofundamento dos saberes que 

sao necessaries para implementar suas praticas pedag6gicas; 

- Elaborar instrumentos para avaliacao do desenvolvimento do trabalho 

pedag6gico; 

- Fazer parcerias com as lnstituicoes de Ensino Superior para que estas 

instituicoes conhecam a realidade do "chao da escola", direcionando assim a 

formacao do docente para atender as necessidades reais. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACAO 

Ao pensar o Ensino Medio no contexte atual, e necessaria levar em conta 

como o processo de ensino- aprendizagem se organizou desde que esse nfvel de 

ensino foi implantado. 

Percebe-se que as escolas necessitam a todo memento estar refletindo a sua 

pratica, e o Estado do Parana aponta, atraves da construc;ao das Diretrizes 

Curriculares para educac;ao basica, caminhos que permitem buscar saberes que 

podem estar contribuindo para implementar as praticas de ensino aprendizagem. 

No ano de 2003, quando se iniciou o processo de construc;ao coletiva das 

diretrizes curriculares para educac;ao basica no Estado do Parana, enfrentaram-se 

problemas de ordem estrutural decorrentes do concurso publico, que acabaram, de 

certa forma, prejudicando a compreensao desta construc;ao pelos professores da 

rede, o que dificultou a implementac;ao das diretrizes na pratica. 

0 concurso publico para professores, que e necessaria para complementar o 

quadro de magisterio acontecendo no mesmo perfodo, causou atrasos que 

dificultaram o processo de construc;ao das diretrizes curriculares, pelo fato das 

constantes mudanc;as no quadro de professores das escolas de acordo com o 

chamamento para assumir suas respectivas vagas. Ao mesmo tempo que buscava

se completar o quadro de professores nas escolas, tambem aconteciam os 

encontros para a discussao e construc;ao das diretrizes curriculares e das propostas 

pedag6gicas das escolas. 

Para organizar o processo de construc;ao das propostas pedag6gicas das 

escolas, a SEED tern feito a orientac;ao de acordo com a LOB 9394/96 e com as 

DCE. Atraves desta orientac;ao, as escolas devem construir suas propostas 

pedag6gicas definindo seu marco conceitual, situacional e operacional de acordo 

com as suas realidades, e entao elaborar propostas curriculares que atendam 

realmente a necessidade dos educandos. 

As linhas metodol6gicas apresentadas nas propostas curriculares das 

escolas, principalmente para o ensino medio, mostram que ainda nao acontecem 

realmente uma conexao entre o marco conceitual, situacional e operacional da 

escola. 
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Atraves das analises das producoes de FOLHAS ( citado no item 2.6.4) 

observa-se que os professores da rede possuem serias dificuldades conceituais a 

respeito dos conteudos da sua disciplina de formacao. 0 projeto FOLHAS propoe 

que o professor produza urn texto referente a urn conteudo de sua disciplina, 

fazendo a interdisciplinaridade com outras duas disciplinas, com uma linguagem 

dirigida ao aluno de ensino medio. Na analise destas producoes, podem perceber 

que ha muita dificuldade em termos conceituais e tambem metodol6gicos, o que leva 

a criar indicatives de que ha falhas na formacao do professor. 

Evidencia-se tambem, na analise da producao de FOLHAS a dificuldade que 

o professor apresenta em escrever urn texto de conteudo de sua disciplina, com uma 

linguagem que possa provocar no aluno a necessidade de buscar o conhecimento 

ou de compreender o conteudo. Esta evidencia indica que ha urn distanciamento 

entre a metodologia do professor e a compreensao do aluno. Este distanciamento 

pode ser apontado como uma das razoes do abandono escolar no ensino medio, 

principalmente do perfodo noturno. 

Ao analisar as linhas metodol6gicas apontadas pela escola, deve-se lembrar 

que ha urn referencial que esta posto nas DCE. Esse referencial esta embasado na 

pedagogia hist6rico critico e s6cio interacionista. Quando examinar as propostas 

pedag6gicas das escolas, percebe-se que ha mencao destas linhas metodol6gicas 

no marco conceitual, contudo, quando passa-se para a analise do marco operacional 

nota-se que a pratica metodol6gica associada a pedagogia hist6rico crftica e s6cio

interacionista nao se efetiva. Com base nesta analise, percebe-se que a escola 

propoe uma linha metodol6gica nos marcos conceitual e situacional, mas nao efetiva 

esta linha de trabalho no marco operacional, momento em que se faz a ponte com o 

aluno. 

Atraves do acompanhamento as escolas de ensino medio, detecta-se que a 

estrutura escolar tanto nos aspectos ffsicos, quanto humanos e pedag6gicos 

apresenta dificuldades e aponta para quest6es que precisam ser discutidas e 

reformuladas. Encontram-se a superlotacao dos espacos escolares; a falta ou 

precariedade de ambientes apropriados e de recursos didaticos pedag6gicos; o 

tempo e a grade curricular; a relacao professor/aluno bern como o trabalho com os 

conteudos. 
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A superlotacao das salas de aula e urn dos fatores que dificulta o processo 

ensino/aprendizagem, como e apontado em muitos trabalhos monograficos e 

relatado por professores. A superlotacao sabe-se bern, interfere negativamente na 

qualidade do processo ensino/aprendizagem, desmotivando docentes e discentes. 

Essa desmotivacao, quando acontece, esta muitas vezes, vinculada a precariedade 

de ambientes e falta de recursos didaticos pedag6gicos da escola. 

Alem disso, deve-se levar em conta a grade curricular e o tempo estabelecido 

para cada disciplina, que no caso e de cincoenta minutos visto por muitos 

professores, como insuficiente para se trabalhar com os conteudos de forma 

apropriada. Finalmente, nao se pode deixar de mencionar a relacao professor/aluno 

que, nao raro, e mecanica e distanciada, em decorrencia dos fatores acima 

mencionados e das subjetividades e vivencias dos sujeitos envolvidos. Deve-se 

lembrar ainda que ha, em muitos casos, o agravante de o professor por 

inexperiencia ou por uma pratica ja cristalizada, trabalha o conteudo de forma 

descontextualizada e sem sentido para o aluno. 

A SEED tern procurado desenvolver acoes que minimizam ou apontam 

possibilidades de melhoria para essas dificuldades, muitas delas, resultado de urn 

Iongo perfodo de abandono no que diz respeito as polfticas publicas anteriores. A 

gestao atual da SEED tern retomado essas quest6es e buscado mecanismos de 

implementacao. A revitalizacao dos laborat6rios de biologia e a construcao dos 

laborat6rios de informatica, aquisicao de materiais e a contratacao de profissionais 

para o auxflio do uso dos mesmos, bern como a capacitacao dos professores e 

funcionarios sao exemplos dessas acoes. 

A analise dos fatores externos deve levar em conta a relacao familiar, as 

exigencias da sociedade moderna, a drogadicao, a afetividade, a transformacao 

hormonal, a aplicabilidade dos saberes escolares em seu cotidiano. A famflia da 

classe media enfrenta serios problemas de ordem financeira e esse agravante tern 

levado o aluno do ensino medio a buscar o mercado de trabalho precocemente. lsto, 

por conseguinte leva-o ao abandono escolar. 

Alem de enfrentar quest6es financeiras, que muitas vezes sao ate de cunho 

ideol6gico, pois se vive em uma sociedade em que se prioriza o ter em detrimento 

do ser, estes jovens criam a ilusao de que iniciar-se no mercado de trabalho antes 
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do termino do ensino medio pode ser urn meio de conquistar os desejos financeiros 

que sao exigencias do momento. 

Com o abandono da escola o aluno acaba nao ingressando no ensino 

superior, tendo que muitas vezes retornar aos bancos escolares fora de sua faixa 

eta.ria. 

Alem disso, ha a questao da drogadicao que esta presente fortemente nas 

escolas publicas, principalmente na fase de adolescencia, quando o aluno ingressa 

no ensino medio, causando dano de ordem social que afeta todos os setores da 

sociedade. 

Essa fase da adolescencia em que o aluno comeca estabelecer relacoes 

afetivas mais concretas com seus parceiros, muitas vezes, quando essas relacoes 

nao sao bern orientadas levam este aluno ao isolamento e a concentrar-se mais nas 

questoes emocionais do que no mundo da escola. 

Associada as questoes emocionais tern ainda a transformacao hormonal pela 

qual passam esses alunos nesta fase, quando acontecem mudancas no corpo, na 

voz e cresce o sentimento de inadequacao. Ha necessidade de urn trabalho de 

orientacao que possibilite a superacao desse momento de forma positiva. 

Finalmente, acrescenta-se o fato de o aluno ver o ensino escolar dissociado da sua 

realidade e das praticas de seu cotidiano. Pergunta-se entao, por que este aluno 

esta abandonando os bancos escolares? 0 primeiro caminho, indispensavel a 

solucao dos problemas que a educacao brasileira enfrenta, e a democratizacao da 

propria escola. Esta democratizacao esta intimamente ligada a da sociedade como 

urn todo. Mas a escola nao pode esperar que a sociedade mude para dar sua 

contribuicao a democracia; assim, na medida em que modifica sua estrutura interna, 

de forma a possibilitar a todos os seus membros uma participacao ativa no 

planejamento, na execucao das suas atividades, a escola esta educando para a 

democracia e contribuindo para a democratizacao da sociedade. 

A democratizacao da escola pode ser vista quantitativa e qualitativamente. 

Em termos quantitativos, alem de possibilitar o acesso a escola de todas as criancas 

dos sete aos dezoito anos, deve ampliar sempre mais o numero de anos escolares 

para o maior numero possfvel de criancas e jovens. Entretanto, nao basta a 

populacao ter acesso a escola; e preciso que nela permaneca e que esta lhe seja 
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Litil, o que exige a modificacao das relacoes internas da escola, tornando-as mais 

democraticas. A democratizacao qualitativa envolve as relacoes entre o pessoal 

escolar. 0 diretor nao pode ser visto como urn monarca absoluto, que aplica 

cegamente a lei. Antes de qualquer coisa ele tambem e educador e, como tal, cabe

lhe liderar a caminhada de todo o rumo a realizacao dos objetivos escolares. 

Os professores, antes de ser simples transmissores de conhecimentos -

tarefa na qual seriam facilmente substitufveis por urn gravador ou urn radio -, 

educam pelo relacionamento humano que se mantem com os alunos e pelo estfmulo 

que a estes devotam no sentido de novas descobertas e novas realizacoes. 

Os alunos nao sao coisas, objetos, manipulaveis ao bel-prazer de diretores, 

funcionarios administrativos e professores, mas pessoas humanas em formacao, 

sujeitos da propria educacao, a serem respeitados em sua liberdade de seguirem 

os caminhos que julgarem corretos a partir das influencias educativas que recebem. 

A democratizacao qualitativa compreende, portanto, o respeito mutuo entre 

todas as pessoas envolvidas no trabalho escolar e a participacao de todos na busca 

dos objetivos comuns. 0 dialogo e o trabalho cooperative - e nao a repressao e a 

competicao que exacerba o individualismo - devem ser os valores e as praticas 

predominantes numa escola que pretende educar democraticamente para a 

democracia. 

A escola nao pode continuar isolada, segregada da comunidade em que atua. 

Observa-se que, atualmente, ate mesmo na aparencia ffsica a escola aparece como 

algo estranho dentro da comunidade. Geralmente e urn predio que sobressai entre 

as casas, cercados por altos muros, muitas vezes encimados por fios de arame 

farpado, com portoes fechados a chave e controlados por vigias. Os alunos s6 

entram em horario de aula e e "proibida a entrada de pessoas estranhas". 

ConseqOencia natural e que a escola muitas vezes nao e vista e sentida como urn 

bern comunitario, que esta a servico da populacao local. Estimula-se pouco ou nada 

a responsabilidade comunitaria pela escola. Dessa situacao as depredacoes de que 

muitas escolas, especialmente nas grandes cidades, sao vitimas o caminho e curto e 

rapido. 

Mesmo em pequenas comunidades interioranas - onde o professor, nas 

horas em que nao exerce o magisterio, e pescador, agricultor, etc., isto e, membro 
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da comunidade- a escola aparece como algo estranho e distante. 0 professor, nas 

horas em que exerce suas atividades escolares, transforma-se em agente do poder 

externo; transmite aos alunos nao conhecimentos da comunidade ou conhecimentos 

desenvolvidos a partir de sua propria experiencia e estudo, mas aqueles que 

recebem prontos da autoridade externa e superior ou que retira de livros didaticos. 

Esses conhecimentos, por serem estranhos e impostos sem considerac;ao a 
realidade local, dificilmente sao aprendidos e pouca contribuicao traz a vida 

comunitaria. 

Felizmente, para o bern da educac;ao brasileira, multiplica-se por todo o Brasil, 

tanto em grandes quanto em medias e pequenas cidades e mesmo em pequenos 

povoados e vilas do interior, experiencias positivas de trabalho integrado entre 

escola e comunidade. 

Entretanto, a integrac;ao escola-comunidade que propomos vai alem do 

trabalho manual. Precisamos ultrapassar o estagio em que os pais e a comunidade 

s6 sao chamados a escola para tomarem conhecimento dos resultados - geralmente 

insatisfat6rios - obtidos por seus filhos, para pagar as taxas da Associac;ao de Pais 

e Mestres e Funcionarios ou para contribuir na manutenc;ao da escola atraves de 

festas. 0 que propomos e que a comunidade, atraves dos pais dos alunos, das 

lideranc;as e das organizac;6es populares, passe a compartilhar com os educadores 

a responsabilidade pela conduc;ao da escola. A comunidade pode e deve participar 

no planejamento, na execuc;ao e na avaliac;ao das atividades escolares. 

Certamente, cabe a cada escola e a cada comunidade encontrar os 

mecanismos praticos mais apropriados a essa integrac;ao, em func;ao das condic;6es 

locais. Nao entramos em maiores detalhes, ja que a interac;ao escola-comunidade e 

urn assunto analisado de forma mais ampla em Sociologia Educacional. 

Assinalamos apenas duas orientac;oes basicas que podem contribuir para aumentar 

essa interac;ao: 

1 !!. A interac;ao sera tanto maior quanto mais a escola estiver presente na 

comunidade, atraves do conhecimento das condic;6es de vida da comunidade 

(habitac;ao, alimentac;ao, saude, higiene, etc.) e da participac;ao em atividades 

comunitarias. 
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2!!,. A interac;ao sera tanto maior quanto mais a comunidade estiver presente 

na escola, na programac;ao, na execuc;ao e na avaliagao das atividades; em 

encontros culturais, artlsticos e recreativos, principalmente nos fins de semana; em 

discussoes acerca dos problemas comunitarios e no encaminhamento das solug6es, 

etc. 

Muitas vezes, os professores sao preparados para trabalhar com alunos 

abstratos, idealizados, que nao existem na realidade. Logo ao iniciar seu trabalho, o 

professor percebe que seus alunos nao formam uma turma homogenea, mas 

apresentam muitas diferenc;as entre si. Verifica-se tambem que nao basta ensinar 

para que os alunos aprendam, muito menos quando este ensino e feito de forma a 

despejar conhecimentos sobre os alunos, para que estes os devolvam nas provas. 

Desse modo, ele passa a perceber que o ensino e mais eficiente quando levam em 

considerac;ao as diferenc;as entre os alunos - de interesses, de aspirag6es, de 

habitos de trabalho, etc. - e quando parte da realidade s6cio-econ6mica vivida por 

eles, embora nao se limite a ela. 

Alem dessas verdades - que o professor aprende mais em sua pratica diaria 

do que em sua preparac;ao escolar - e de fundamental importancia que o individuo 

abrace e fortalega constantemente urn princfpio e uma convicgao que nunca devem 

abandona-lo: o princfpio e a convicgao de que ele vai trabalhar com pessoas 

humanas e vai tentar contribuir para o crescimento e desenvolvimento dessas 

pessoas. 

A atuac;ao junto a seres humanos em formacao estabelece diferenc;as radicais 

em relagao a outras profiss6es, a atividades que se dedicam a manipular coisas, 

objetos. Acreditamos ser este o aspecto fundamental do trabalho do professor: 

nunca esquecer que esta lidando com seres humanos, cujo principal desejo e a sua 

realizac;ao, a sua felicidade, e fazer tudo que esteja ao seu alcance para que tal 

desejo possa concretizar-se. 

Alem de nao encarar os alunos como objetos manipulaveis - e nao trata-los 

como tais- cabe ao professor dar urn passo adiante. Os alunos nao sao inimigos ou 

adversaries que cumpre derrotar, submeter a todo custo, controlar a ferro e fogo. 

Professores e alunos sao aliados, necessitando trabalhar juntos, cooperativamente, 

na concretizagao de urn objetivo comum: conhecer e transformar o mundo. 
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0 trabalho conjunto, solidario, s6 sera possfvel na medida em que tanto 

professores quanto alunos atuarem como sujeitos da educagao; na medida em que 

se superar a situagao que coloca o professor como sujeito ativo - que tudo decide e 

determina - e o aluno como objeto passivo - que se limita a sofrer a agao educativa. 

0 dialogo sincero e o caminho indicado para que, ao inves de adversarios que 

procuram prejudicar-se mutuamente, professores e alunos passem a ser aliados, 

caminhando juntos numa mesma diregao: a construgao de urn mundo melhor. 

A superagao dos inumeros problemas da educagao brasileira passa 

necessariamente por uma atengao efetiva aos conteudos, metodos e recursos 

empregados em nossas escolas. E preciso deixar para traz, de uma vez por todas, a 

situagao caracterizada por uma acentuada dicotomia entre uma escola com 6timas 

condig6es para poucos e uma escola com poucas e precarias condig6es para 

muitos. A escola unica, que oferega iguais condig6es para todos, conforme preve a 

Lei nQ 5.692/71 , ainda nao deixou de ser apenas lei para transformar-se em 

realidade. 

Os conteudos ensinados na escola precisam urgentemente deixar de serem 

estranhos, distantes, apresentados numa linguagem que os alunos nao entendem, 

para possibilitar o conhecimento da realidade em que os alunos vivem e, a partir 

dela, levar ao conhecimento da realidade mais ampla, do pafs e do mundo. Nao se 

prop6e que a escola se limite aoestudo da cultura local, da comunidade. Prop6e-se 

apenas que parta desse estudo, pois s6 assim o aluno tera condig6es de avangar no 

sentido do conhecimento de outras culturas, de outros povos. 

Os conteudos escolares nao podem continuar sendo transmitidos como algo 

morto, estatico, que favorece a aceitagao passiva. Para que seja, atingidos os 

objetivos educacionais e importante que os conteudos sejam vistos como vivos, 

dinamicos e mais do que isso, sejam redescobertos e reconstrufdos pelos pr6prios 

alunos que, assim sentir-se-ao sujeitos da propria educagao e estarao aprendendo a 

redescobrir e reconstruir a realidade eo mundo em que vivem. 

Se assim forem encarados e tratados, os conteudos escolares deixarao de ser 

considerados chatos, sem sentido e sem utilidade, para tornarem-se atraentes e 

uteis, na medida em que vern satisfazer a curiosidade dos estudantes e seu estudo 

traz-lhes prazer. 
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Conteudos apresentados dessa forma exigem a mudanca dos metodos de 

ensino. 0 aluno nao pode continuar sendo paciente do processo, mas deve 

transformar-se em agente. Portanto, cabe substituir os metodos em que o aluno 

apenas ouve, apenas repete. Em seu Iugar e preciso utilizar os metodos ativos, que 

levam o aluno a questionar, a procurar respostas para problemas, a ser estimulado a 

oferecer solucoes para situacoes concretas, vividas no dia-a-dia. 

Alem de ativos, os metodos escolares precisam conduzir a melhoria da 

convivencia social, para que a solidariedade substitua a violencia e a guerra, para 

que todos tenham uma vida digna. Para tanto, nada melhor do que os metodos de 

trabalho coletivo, de trabalho em grupo, nos quais a competicao e o individualismo 

sao substitufdos pela cooperacao e pela solidariedade. 

E evidente que tais conteudos e tais metodos s6 podem existir na escola na 

medida em que esta contar com recursos apropriados ao ensino. Nao bastam uma 

sala com carteiras, uma lousa e giz. 

E preciso muito mais. Entre outras coisas, as salas ambientes, com materiais 

pr6prios para estudo de cada materia que podem ser trazidos em parte pelos 

pr6prios alunos; a utilizacao dos modernos meios tecnol6gicos no campo da 

comunicacao: radio, televisao, gravador, mapas, cartazes, etc.; o emprego da arte 

como recurso didatico: cinema, teatro, musica, pintura, literatura, escultura; o uso de 

tecnicas que predisp6em o organismo para atividades de aprendizagem, como a 

ginastica, a danca, sess6es de respiracao e relaxamento corporal e outras; 

condicoes de trabalho com os elementos naturais - a terra, a agua, etc. - atraves do 

cultivo dos vegetais, da criacao de animais; a possibilidade de pesquisas e trabalhos 

na comunidade. Estes sao apenas alguns dos recursos de que a escola pode lancar 

mao para alcancar seus objetivos. Mas nao podemos esquecer os recursos 

humanos, que sao educadores com remuneracao e condicoes de trabalho 

adequadas ao exercfcio da profissao. Algumas escolas - aquelas destinadas a 
maioria privilegiada da populacao - dispoem de recursos como esses. Entao, por 

que nao generaliza-los para todas as escolas? Seria o mfnimo que os poderes 

publicos poderiam fazer para cumprir a norma constitucional que obriga a oferecer 

ensino para todos, dos sete aos dezoito anos. 
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7.1. ANEXO I 
TABELAS DO fNDICE DE APROVA<;AO, REPROVAQAO E ABANDONO NOS 
COLE~GIOS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CURITIBA REFERENTE A 2005 

E 2006. 



LEVATAMENTO DE DADOS 

SETOR: CENTRO 

ANO C.E. APROV. REPR. ABANDONO 
2005 Bento Munhoz da Rocha Neto 53,7 24,1 22,2 
2006 Bento Munhoz da Rocha Neto 58,9 19,0 22,1 
2005 Pro:F Cleto 48,4 21,4 30,2 
2006 ProF Cleto 59,1 40,8 0,10 
2005 Pro:F Loreiro Fernandes 59,3 23,0 17,7 
2006 ProF Loreiro Fernandes 61,5 17,4 21,1 
2005 C.E. do Parana 84,4 11,9 3,70 
2006 C.E. do Parana 83,4 14,1 2,50 
2005 Prieto Martinez 58,9 25,3 15,8 
2006 Prieto Martinez 66,9 20,1 13,0 
2005 Conselheiro Zacarias 54,6 28,4 17,0 
2006 Conselheiro Zacarias 61,2 17,1 21,7 
2005 Barao do Rio Branco 47,2 17,3 35,5 
2006 Barao do Rio Branco 59,2 22,7 18,1 
2005 Prof' Erasmo Pilotto 73,3 25,8 0,90 
2006 ProF Erasmo Pilotto 88,8 11,1 0,10 
2005 Julia W anderlei 78,8 15,8 5,40 
2006 Julia Wanderlei 69,8 18,5 11,7 
2005 Rio Branco 47,2 17,3 35,5 
2006 Rio Branco 59,2 22,7 18,1 
2005 Dr Xavier da Silva 72,6 15,6 11,8 
2006 Dr Xavier da Silva 70,6 28,6 0,80 
2005 Porcentagem do setor 17,79% 
2006 Porcentagem do setor 11,75% 



SETOR: BOA VISTA 

ANO C.E. APROV. REPR. ABANDONO 
2005 Algacyr Munhoz Maeder 61,9 27,4 10,7 
2006 Al~acyr Munhoz Maeder 72,5 14,2 13,3 
2005 Cruzeiro do Sui 69,4 5,70 24,9 
2006 Cruzeiro do Sui 65,3 12,9 21,8 
2005 Dona Branca do Nascimento Miranda 94,9 4,40 0,70 
2006 Dona Branca do Nascimento Miranda 89,4 8,90 1,70 
2005 Papa Joao Paulo I 68,1 7,10 24,8 
2006 Papa Joao Paulo I 50,1 40,8 9,10 
2005 Leoncio Correia 69,4 13,9 16,7 
2006 Leoncio Correia 66,5 29,5 4,00 
2005 Santa Candida 86,9 10,3 2,80 
2006 Santa Candida 88,2 9,20 2,60 
2005 Angelo Gusso 75,3 17,5 7,20 
2006 Angelo Gusso 86,9 7,10 6,00 
2005 Santa Gemma Galgani 66,6 23,9 9,50 
2006 Santa Gemma Galgani 73,2 14,3 12,5 
2005 Sebastiao Saporski 97,1 2,8 0,10 
2006 Sebastiao Saporski 92,8 7,10 0,10 
2005 Porcentagem do setor 10,8% 
2006 Porcentagem do setor 7,9% 



SETOR: SANTA FELICIDADE 

ANO C.E. APROV. REPR. ABANDONO 
2005 Domingos Zanlorenzi 62,2 21,6 16,2 
2006 Domingos Zanlorenzi 62,6 21,2 16,2 
2005 Jose Fressato 65,3 6,60 28,1 
2006 Jose Fressato 58,4 3,80 37,8 
2005 Prof' Olavo Del Claro 75,6 14,2 10,2 
2006 Prof> Olavo Del Claro 72,7 20,9 6,40 
2005 Pe. Silvestre Kandora 56,2 41,8 2,00 
2006 Pe. Silvestre Kandora 64,2 12,9 22,7 
2005 Teotonio Vilela 61,1 11,5 27,4 
2006 Teotonio Vilela 59,6 15,9 24,5 
2005 Born Pastor 81,1 17,3 1,60 
2006 Born Pastor 87,7 10,5 1,80 
2005 Prof' Francisco Zardo 60,7 16,8 22,5 
2006 Prof> Francisco Zardo 68,3 15,4 16,3 
2005 Prof' Guido Straube 54,1 18,0 27,9 
2006 Prof> Guido Straube 60,5 16,3 23,2 
2005 Sen. Manoel Alencar Guimadies 63,0 21,1 15,9 
2006 Sen. Manoel Alencar Guimaraes 70,2 15,6 14,2 
2005 Pinheiro do Parana 74,5 8,30 17,2 
2006 Pinheiro do Parana 78,7 7,10 14,2 
2005 Porcentagem do setor 16,9% 
2006 Porcentagem do setor 18,36% 



SETOR: PORTAO 

ANO C.E. APROV. REPR. ABANDONO 
2005 Guafra 36,2 7,80 5,60 
2006 Guaira 48,7 25,6 25,7 
2005 Pres. Lamenha Lins 80,1 12,9 7,00 
2006 Pres. Lamenha Lins 82,9 5,00 12,1 
2005 Pro:F Lysimaco Ferreira da Costa 75,6 9,90 14,5 
2006 Prof' Lysimaco Ferreira da Costa 84,3 8,60 7,10 
2005 Nilson Baptista Ribas 63,1 20,8 16,1 
2006 Nilson Bap_tista Ribas 67,7 15,9 16,4 
2005 Paula Gomes 66,7 29,3 4,00 
2006 Paula Gomes 63,1 14,8 22,1 
2005 Polfcia Militar do Parana 80,1 19,3 0,60 
2006 Policia Militar do Parana 77,7 21,3 1,00 
2005 Santos Dumont 50,3 23,8 25,9 
2006 Santos Dumont 54,1 45,4 0,50 
2005 A velino Antonio Vieira 68,9 25,2 5,90 
2006 A velino Antonio Vieira 74,1 20,1 5,80 
2005 Marechal Candido Rondon 80,3 7,00 12,7 
2006 Marechal Candido Rondon 81,9 5,80 12,3 
2005 Eurides Brandao 73,2 4,90 21,9 
2006 Eurides Brandao 69,5 13,5 17,0 
2005 Gabriela Mistral 53,8 10,2 36,0 
2006 Gabriela Mistral 55,1 11,2 33,7 
2005 Pro:fl Hildegard Sondahl 68,9 11,3 19,8 
2006 Prof! Hildegard Sondahl 72,6 19,5 7,90 
2005 J oao Bettega 57,1 26,1 16,8 
2006 Joao Bettega 61,7 14,1 24,2 
2005 Pedro Macedo 69,7 18,3 12,0 
2006 Pedro Macedo 75,7 8,40 15,9 
2005 Protasio de Carvalho 66,0 13,4 20,6 

2006 Protasio de Carvalho 69,3 13,1 17,6 
2005 Porcenta2em do setor 14,6% 
2006 Porcenta2em do setor 19,3% 



SETOR: CAJURU 

ANO C.E. APROV. REPR. ABANDONO 
2005 Prof' Maria Aguiar Teixeira 64,8 21,0 14,2 
2006 Prof' Maria Aguiar Teixeira 73,0 18,7 8,30 
2005 Natalia Reginato 70,9 16,5 12,6 
2006 Natalia Rewnato 73,9 6,00 20,1 
2005 Dep. Olfvio Belich 58,5 28,5 13,0 
2006 Dep. Olivio Belich 65,2 13,4 21,4 
2005 Paulo Leminski 70,0 11,7 18,3 
2006 Paulo Leminski 72,0 6,40 21,6 
2005 StaRosa 67,4 7,9 24,7 
2006 StaRosa 64,9 8,70 26,4 
2005 Senhorinha de Moraes Sarmento 67,1 12,2 20,7 
2006 Senhorinha de Moraes Sarmento 61,8 18,7 19,5 
2005 Alfredo Parodi 66,7 6,90 26,4 
2006 Alfredo Parodi 68,2 6,30 25,5 
2005 Amancio Moro xxxxxxxx XXX XXX XX Xxxxxxxxxxx 
2006 Amancio Moro 76,8 18,9 4,40 
2005 Cecflia Meirelles 71,9 17,4 70,7 
2006 Cecilia Meirelles 73,0 21,6 5,40 
2005 Prof' Elias Abrahao 69,9 16,4 13,7 
2006 Pror Elias Abrahao 81,1 13,0 5,90 
2005 Hildebrando de Araujo 49,2 25,4 25,4 
2006 Hildebrando de Araujo 56,9 21,9 21,2 
2005 Prof' Julio Mesquita 68,4 21,0 10,6 

2006 Pror Julio Mesquita 74,2 22,0 3,80 
2005 Pro:F Nilo Brandao 68,7 27,2 4,10 

2006 Pror Nilo Brandao 84,2 10,0 5,80 
2005 Porcentagem do setor 21,3% 
2006 Porcentagem do setor 14,8% 



SETOR: PINHEIRINHO 

ANO C.E. APROV. REPR. ABANDONO 
2005 Dr. Francisco Azevedo de Macedo 63,5 17,9 18,6 
2006 Dr. Francisco Azevedo de Macedo 64,8 15,5 19,7 
2005 Jayme Canet 74,9 10,6 14,5 
2006 Dr. Francisco Azevedo de Macedo 70,4 24,9 4,70 
2005 Joao de Oliveira Franco 78,9 14,7 6,40 
2006 Joao de Oliveira Franco 85,4 9,40 5,20 
2005 Jose Busnardo 74,3 13,7 12,0 
2006 Jose Busnardo 75,7 14,8 9,50 
2005 Newton Ferreira da Costa 69,2 20,0 10,8 
2006 Newton Ferreira da Costa 71,9 21,8 6,30 
2005 Prof' Alcyone Moraes C. Vellozo 77,9 8,80 13,3 
2006 Pro:fO Alcyone Moraes C. Vellozo 84,2 7,10 8,70 
2005 Arlindo Carvalho de Amorim 63,3 11,8 24,9 
2006 Arlindo Carvalho de Amorim 67,9 9,10 23,0 
2005 Brasilio Vicente de Castro 68,7 28,6 2,70 
2006 Brasilio Vicente de Castro 59,8 36,4 3,80 
2005 Pro:F Dirce Celestino do Amaral 64,8 11,0 24,2 
2006 Pro:f'l Dirce Celestino do Amaral 62,9 10,1 27,0 
2005 Emilio de Menezes 83,0 13,6 3,40 
2006 Emilio de Menezes 92,6 4,30 3,10 
2005 Ivo Leao 68,7 12,8 18,5 
2006 IvoLeao 70,5 16,4 13,1 
2005 Prof' Joao Loyola 67,4 30,9 1,70 
2006 Pro:fO J oao Loyola 76,1 21,8 2,10 
2005 Pro:F Marli Queiroz Azevedo xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 
2006 Prof'l Marli Queiroz Azevedo 75,2 19,3 5,50 
2005 Rodolpho Zaninelli 60,4 13,9 25,7 
2006 Rodolpho Zaninelli 69,8 28,5 1,70 
2005 Yvone Pimentel xxxxxxx XXX XX XXX Xxxxxxxxxxx 
2006 Yvone Pimentel 93,9 0,00 6,1 
2005 Porcentagem do setor 13,5% 
2006 Porcentagem do setor 8,4% 



SETOR: BOQUEIRAO 

ANO C.E. APROV. REPR. ABANDONO 
2005 Anibal Khury Neto 68,2 5,80 26,0 
2006 Anibal Khury Neto 75,4 8,40 16,2 
2005 Euzebio d a Mota 81,0 13,3 5,70 
2006 Euzebio d a Mota 86,3 4,40 9,30 
2005 Homero Ba.Q_tista de Barros 49,4 18,8 31,8 
2006 Romero Ba_]!_tista de Barros 57,7 6,50 35,8 
2005 Prof. Jose Guimadies 75,8 8,80 15,4 
2006 Prof. Jose Guimaraes 73,6 13,0 13,4 
2005 Pro:F Maximo Atflio Asinelli 91,0 2,40 6,60 
2006 ProfO Maximo Atilio Asinelli 84,8 12,8 2,40 
2005 Milton Carneiro 61,5 12,6 25,9 
2006 Milton Carneiro 64,8 6,80 28,4 
2005 Pio Lanteri 64,8 14,0 21,2 
2006 Pio Lanteri 72,0 21,4 6,60 
2005 Segismundo Falarz 74,8 8,10 17,1 
2006 Segismundo Falarz 69,3 14,8 15,9 
2005 Cons. Carrao 64,7 8,80 26,5 
2006 Cons. Carrao 61,7 6,80 31,5 
2005 Gottlieb Mueller xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 
2006 Gottlieb Mueller 70,3 9,20 20,5 
2005 Pro:F Luiza Ross 68,3 17,3 14,4 
2006 Prof' Luiza Ross 79,2 7,00 13,8 
2005 Roberto Langer Junior 64,9 7,30 27,8 
2006 Roberto Langer Junior 66,2 26,2 7,60 
2005 Sao Paulo Ap6stolo 91,9 6,60 1,50 
2006 Sao Paulo Ap6stolo 90,5 5,30 4,20 
2005 Santo Agostinho 64,6 8,20 27,2 
2006 Santo Agostinho 61,0 14,6 24,4 
2005 Victor do Amaral 67,2 12,8 20,0 
2006 Victor do Amaral 65,6 21,2 13,2 
2005 Porcentagem do setor 19,0% 
2006 Porcentagem do setor 14,5% 



SETOR: BAIRRO NOVO 

ANO C.E. APROV. REPR. ABANDONO 
2005 Benedito J oao Cordeiro 61,5 13,1 25,4 
2006 Benedito Joao Cordeiro 63,4 18,1 18,5 
2005 Pro:fl Etelvina Cordeiro Ribas 69,3 6,20 24,5 
2006 Prof' Etelvina Cordeiro Ribas 65,3 12,5 22,2 
2005 Flavio Ferreira da Luz 68,1 13,9 18,0 
2006 Flavio Ferreira da Luz 53,3 29,0 17,7 
2005 Hasdrubal Bellegard 66,0 13,2 20,8 
2006 Hasdrubal Belle~ard 66,3 13,7 20,0 
2005 lara Bergmann 63,2 13,4 23,4 
2006 lara Bergmann 65,9 14,3 19,8 
2005 Ines Vicente Borocz 74,5 4,90 20,6 
2006 Ines Vicente Borocz 77,5 11,0 11,5 
2005 Sao Pedro Ap6tolo 91,6 6,60 1,50 
2006 Sao Pedro Apostolo 90,5 5,30 4,20 
2005 Beatriz Faria Ansay 40,4 31,3 28,3 
2006 Beatriz Faria Ansay 77,1 10,4 12,5 
2005 Pe. Claudio Morelli 84,8 11,2 4,00 
2006 Pe. Claudio Morelli 79,3 15,9 4,80 
2005 Des. Guilherme Albuquerque Maranhao 68,3 19,3 12,4 
2006 Des. Guilherme Albuquerque Maranhao 63,7 20,8 15,5 
2005 La Salle 72,8 16,0 11,2 
2006 La Salle 70,0 9,70 20,3 
2005 Pro:F Luiz Carlos Paula e Souza 65,9 13,0 21,1 
2006 Prof> Luiz Carlos Paula e Souza 60,2 18,2 21,6 
2005 Pro:fl Maria Gai Grendel 82,8 3,10 14,1 
2006 Prof' Maria Gai Grendel 71,1 4,10 24,8 
2005 Moradias Monteiro Lobato 26,8 61,0 12,2 
2006 Moradias Monteiro Lobato 58,2 40,1 1,70 
2005 Nirlei Medeiros xxxxxxx X XXX XXX xxxxxxxxxx 
2006 Nirlei Medeiros 76,5 3,20 20,3 
2005 Porcenta~em do setor 16,9% 
2006 Porcenta~em do setor 15,6% 
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7.2. ANEXO II 
FICHA DE COMUNICA<:;AO DE ALUNO AUSENTE- "FICA" 



ESTADO DO PARANA - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA<;Ao - SEED 

FICHA No --------

FICHA DE COMUNICA<;AO DE ALUNO AUSENTE - FICA 

1. DADOS DA ESCOLA 
Estabelecimento: _________________ C6d. do Estab: l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 
Enderego: ____________________________________________________________________________ _ 

Municipio: _____________________________________________ Telef: l_l_l_l_l_l_ l_l_l_l_l 
( ) Rede Estadual ( ) Rede Municipal 

2. DADOS DE IDENTIACA«;Ao DO ALUNO 
Aluno(a) ____________________________________ _ 

Sexo: ( ) masc ( ) fem Data de Nasc: __)__)_ CGM: i_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 
Filiagiio: ____________________________________ ,e _______________________________________ , 

End. Residencial : ___________________________________________________________________ , 

Bairro: _____________________________ ,Municipio: ________________________________________ _ 

CEP: l_l_l_l_l_l_l_l_l_l Zona Urbana ( ) Zona Rural ( ) 

Ponto de Referenda: _______________ Telefone para Cantata: l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 
Nome e enderego de parente ou conhecido :, _________________________________________________ _ 

3. SITUA«;Ao ESCOLAR -ANO LETIVO i_l_l_l_l 
( ) Ensino Fundamental Serie: l_l 
Datasdasfaltas: __)__). __)__). 

Turno: ( ) Manhii ( ) Tarde ( ) Noite. 

( ) Ensino Media Serie: l_l 
__) __). __) __). __) __). 

Data da Comunicagiio: ___ / ___ / __ . Data do recebimento: __ / ___ / ___ . 

A. ( ) EJ 

_/__). __)__). 

Nome e Assinatura do(a) Pedagogo(a): ____________________________________________ _ 

4. MEDIDAS TOMADAS PELA ESCOLA 

Forma de Convocagtio do responsavel: 

) Telefone ) Correspondencia via correio ) Aviso par escrito par vizinhos ) Recado verbal 

( ) Visita domiciliar ( ) Outros -------------------------------------------------
0 responsavel compareceu? ( ) Niio ) Sim: Data do comparecimento: ___ ! ___ ! ___ . 
Sea familia e/ou o a/uno esttio inseridos em a/gum programa social, assinale qual ou quais com um 'Y.' ( ) Balsa Fa milia 

( ) Agente Jovem ( ) BPC ( ) Cesta Biisica ) Vale-Transporte ( ) Recursos de Saude ( ) Leite das Criangas 

( ) Outros ---------------------------
Motivos das faltas (vide anexo Ill): l_l_l_l l_l_l_l l_l_l_l l_l_l_l l_l_l_l l_l_l_l l_l_l_l 
At;6es desenvolvidas pela Esco/a: 

) Diiilogo com o responsiivel e resolugiio do problema. ( ) Encaminhamento do aluno/familia para Programas Socia is. 

atividades extra-curriculares (Ex: Contraturno) ( ) Encaminhamento para avaliagiio biopsicosocial. 
() Outros __________________________________ __ 

Data e Assinatura do(a) Diretor(a): ___ ! __ / ___ . 
Em caso de niio resolugiio do problema: Data do encaminhamento da FICA ao Conselho Tutelar:__)__)_. 

5. MEDIDAS APLICADAS PELO CONSELHO TUTELAR 

Data do recebimento pelo Conselho Tutelar:__)__)_. Ass. do Conselheiro(a) Tutelar:--------------------

( ) Orientagiio, apoio e acompanhamento temporiirios. 

( ) Requisigiio de tratamento medico, psicol6gico ou psiquiiitrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. 

( ) lnclusiio em programa oficial ou comunitiirio de auxilio, orientagiio e tratamento a alco61atras e toxicomanos. 

) Abrigo em entidade. 

) lnclusiio em programa comunitiirio ou oficial de auxilio a familia, a crianc;a e ao adolescente. 

) Encaminhamento dos pais ou responsiivel a cursos ou programas de orientac;iio. 

) Outro(s) Oual(ais)? --------------
Oa/unoretornouaescola? ( )Sim:Data __ / ___ / ___ . ( ) Niio 

Data e assinatura do Conselho Tutelar: __ ! __ / ___ . 

6. SiNTESE DA ATUA«;Ao DO MINISTERIO PUBLICO 
Data de recebimento e assinatura do Promotor: ___ / __ / ___ . 

Providencias tom ad as: 

0 a/uno retornou a escola? ( ) Sim: data de devolugiio da FICA a escola e comunicagiio do Conselho Tutelar __) __) _, 

) Niio: lnstauragiio de procedimento especifico ( ) Sim ( ) Niio 

Data, Nome e assinatura do (a) Promotor(a) de Justiga: __ / __ / __ . 

Data, Nome e assinatura do Responsiivel pela Escola: __ / __ / __ . 

7. REGISTRO DE CONHECIMENTO DA ESCOLA E ENCAMINHAMENTO A SEED. 
Retorno da FICA em: ___ ! ___ / ___ . Encaminhamento a Secretaria da Educagiio em: ___ ! ___ / ___ . 
Data, Nome e assinatura do(a) Diretor(a) ___ / __ / __ . 

) lnsergiio do a luna em 

Obs.: Essa Ficha segue os encaminhamentos definidos na Cartilha do Programa de Mobiliza~tao para a lnclusao Escolar e 
a Valoriza~tao da Vida - FICA, de 2005. 


