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RESUMO 

CARVALHO, A. C. de. Estudo para Diagn6stico dos Laborat6rios de Biologia, Ffsica 
e Qufmica: Escolas de Ensino Medio da Rede Publica Estadual do Nucleo Regional 
de Curitiba. Curitiba. 

Os laborat6rios escolares, utilizados pelas disciplinas de Biologia, Ffsica e Qufmica, 
no Ensino Medio, sao pesquisados neste trabalho de conclusao do curso de 
Especializagao em Formulagao e Gestao de Polfticas Publicas. Sao considerados os 
aspectos te6ricos, metodol6gicos e legais que sustentam o uso destes espagos, 
como recurso pedag6gico, para o ensino e a aprendizagem de disciplinas da area do 
conhecimento cientffico. De natureza qualitativa, esta pesquisa explorat6ria 
apresenta dados coletados a partir da observagao direta dos laborat6rios de 14 
colegios do Nucleo Regional de Curitiba, diagnostica a situagao destes espagos 
quanto as questoes de infraestrutura ffsica e das condigoes materiais e humanas. A 
aplicagao de questionarios, aos gestores escolares e professores de Biologia, Ffsica 
e Qufmica dos estabelecimentos visitados, pontua qual e a importancia dada por 
eles aos laborat6rios, no processo educativo dos estudantes da Educagao Basica. E 
apresentado o resultado da pesquisa documental, realizada na Secretaria de Estado 
da Educagao do Parana, sobre as agoes desenvolvidas para fortalecer a utilizagao 
destes espagos escolares, no que diz respeito a formagao continuada, ao 
provimento de materiais especfficos e recursos humanos. A analise da situagao 
encontrada permite a sugestao de agoes de curto, medio e Iongo prazo, entre elas 
de formagao continuada, adequagao dos espagos existentes e construgao de novos, 
ampliagao dos laborat6rios para uso dos alunos de Ensino Fundamental, entre 
outras. 

Palavras-chave: Educagao, Ensino Medio, Laborat6rios Escolares, Experimentagao. 
e-mail: agnesc@pr.gov.br 
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1. INTRODUCAO 

As disciplinas de Biologia, Ffsica e Qufmica compoem a Base Nacional 

Comum das matrizes curriculares dos estabelecimentos que ofertam Ensino Media, 

nfvel de ensino da Educac;ao Basica, no Brasil. Utilizados por professores para o 

ensino dos conceitos presentes em diferentes campos do conhecimento cientffico, 

os laborat6rios sao considerados espac;os importantes no processo de ensino e 

aprendizagem. Tal importancia revela-se no fato do Conselho Estadual de Educac;ao 

do Parana exigir, como condic;ao para o reconhecimento da oferta do Ensino Media 

nos estabelecimentos escolares, a existencia dos laborat6rios. Do mesmo modo, as 

propostas pedag6gicas referentes a sua utilizac;ao devem estar presentes nos 

Projetos Politicos Pedag6gicos dos estabelecimentos de ensino. 

0 Ensino Media nas escolas publicas estaduais do Parana e de 

responsabilidade direta do Departamento de Educac;ao Basica da Secretaria de 

Estado da Educac;ao, que tern desenvolvido algumas ac;oes no sentido de fortalecer 

o uso pedag6gico dos laborat6rios. No entanto, a falta de estrutura ffsica, material e 

humana compromete tanto o reconhecimento do Ensino Media enquanto nfvel de 

ensino nos estabelecimentos escolares, quanta o trabalho pedag6gico de 

professores e alunos. 

Propoe-se a discussao de uma polftica publica que garanta a existencia e o 

funcionamento dos laborat6rios de Biologia, Ffsica e Qufmica nas escolas de Ensino 

Media da Rede Publica do Parana, cabendo questionar: Qual e a polftica da 

Secretaria de Estado da Educac;ao de sustentac;ao dos laborat6rios escolares de 

Biologia, Ffsica e Qufmica nos estabelecimentos de Ensino Media da Rede Publica 

Estadual, no Nucleo Regional de Curitiba? 

Prevista em legislac;ao nacional, a expansao da oferta de Ensino Media 

aponta para a necessidade de uma polftica que defina ac;oes de curta, media e Iongo 

prazo para a garantia da existencia dos laborat6rios, a fim de possibilitar o 

reconhecimento da oferta do Ensino Media em estabelecimentos cujos 

funcionamentos ja foram autorizados, bern como daqueles que serao autorizados e, 

tambem de seu funcionamento enquanto espac;o pedag6gico. As condic;oes de 

existencia e funcionamento adequado sao fatores de qualidade na educac;ao 

publica. 

Entende-se que o Estado, enquanto mantenedor dos estabelecimentos de 
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ensino da rede publica, deve assegurar e prover os laborat6rios escolares com 

recursos fisicos e materiais, de consumo e permanentes, bem como de recursos 

humanos, uma vez que eles sao legalmente necessarios e pedagogicamente 

imprescindfveis, respectivamente. Constitui objetivo deste trabalho reunir 

informagoes sabre a situagao dos laborat6rios de Biologia, Ffsica e Qufmica das 

escolas de Ensino Media da Rede Publica Estadual, do Nucleo Regional de 

Educagao de Curitiba, que contribuam para a definigao de uma polftica publica para 

os laborat6rios escolares. 

Portanto, e importante fundamentar teoricamente a necessidade de 

utilizagao dos laborat6rios, como espagos pedag6gicos de tratamento de 

conhecimentos cientfficos, estudar a legislagao que define a existencia destes 

espagos pedag6gicos e a responsabilidade por sua manutengao. 

Estabelecimentos de Ensino Media estao presentes nos 32 Nucleos 

Regionais de Educagao que compoem a Secretaria de Estado da Educagao. Este 

estudo propoe o trabalho com os estabelecimentos de ensino, localizados no Nucleo 

Regional de Curitiba e preve a realizagao de levantamento territorial das escolas que 

ofertam Ensino Media, o mapeamento da existencia dos laborat6rios, observando o 

enquadramento nas condigoes legais e pedag6gicas previstas. 

A analise das condigoes de existencia e funcionamento dos laborat6rios 

subsidiara a definigao de prioridades para a apresentagao de proposta de agoes de 

curta, media e Iongo prazo, com vistas a consolidagao de uma polftica publica para 

os laborat6rios escolares de Biologia, Ffsica e Qufmica. 

0 objetivo geral deste trabalho de conclusao de curso e levantar 

informagoes sabre a real situagao dos laborat6rios de Biologia, Ffsica e Qufmica 

contribuindo para a definigao de uma polftica publica para a rede estadual. Oeste 

modo, destacam-se os seguintes objetivos especfficos: fundamentar te6rica e 

legalmente a necessidade dos laborat6rios escolares; verificar a existencia de agoes 

da mantenedora para fortalecimento do uso dos laborat6rios escolares; realizar 

levantamento territorial das escolas de Ensino Media, do Nucleo Regional de 

Curitiba; verificar a existencia de escolas de Ensino Media que se enquadrem na 

condigao legal e pedag6gica previstas; levantar a necessidade e prioridade de 

polfticas publicas de curta, media e Iongo prazo para a adequagao dos laborat6rios 

que nao se enquadrem a condigao prevista e daqueles que nao existem; e 

apresentar proposta consolidada para melhorar a qualidade dos laborat6rios 
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escolares de Ensino Medio, do Nucleo Regional de Curitiba. 
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Neste item sao apresentados alguns aspectos sobre Educac;ao, Ensino, 

Educac;ao Basica, Diretrizes Curriculares e Experimentac;ao, importantes para a 

compreensao do universe abordado neste trabalho. 

2.1. EDUCAc;Ao: ASPECTOS LEGAlS E EVOLUc;Ao HISTORICA 

Destacam-se aqui os seguintes pontos: como se apresenta a Educac;ao na 

Constituic;ao Federal, breve relato sobre as Leis de Diretrizes e Bases da Educac;ao 

Nacional, aspectos da Educac;ao Brasileira nas ultimas decadas e a questao do 

Financiamento da Educac;ao no Parana. 

2.1.1 Educac;ao na Constituic;ao Federal 

Promulgada em 05 de outubro de 1988, a Constituic;ao da Republica 

Federativa do Brasil fez 20 anos em 2008. Ela e a setima em 186 anos, perfodo este 

em que o Brasil viveu o fim da colonizac;ao por Portugal, a Monarquia, o infcio da 

Republica, o fim da escravatura, a Republica Nova, perfodos de ditadura e em 1988 

a abertura para o tratamento de direitos civis, politicos e sociais. Nasceu em 

resposta as necessidades de urn tempo, de uma epoca, sob a coordenac;ao do 

entao deputado Ulysses Guimaraes, no rescaldo de urn perfodo politico que suprimiu 

direitos e desconsiderou a cidadania. 

Marco de uma epoca, a carta magna de 1988, que intencionalmente situa o 

cidadao a frente da organizac;ao do Estado, e promulgada "sob a protec;ao de Deus" 

e, em seu preambulo, traz a apresentac;ao de urn: 

estado democratico destinado a assegurar o exercicio dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a seguranga, o bem estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e justiga como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 
na ordem interna e internacional, com a solugao pacifica das controversias. 
(Constituigao Federal, 1988, Preambulo) 
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Nada enxuta, nasceu com 245 artigos e 1.627 dispositivos, dos quais 1.131 

sao sobre direitos basicos e organizagao do Estado para a garantia destes direitos e 

os outros 496 que determinam as polfticas publicas. Acresceram-se a eles inumeras 

emendas, alteragoes de texto e novos dispositivos. 

Sobre a formagao humana, o Capitulo Ill, de que trata "Da Educagao, da 

Cultura e do Desporto" estabelece, no artigo 205, que: 

A educac;ao, direito de todos e dever do Estado e da familia, sera promovida 
e incentivada com a colaborac;ao da sociedade, visando o plena 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercfcio da cidadania e 
sua qualificac;ao para o trabalho. (Constituic;ao Federal, 1988, art. 205) 

Neste Capitulo estao explicitados os deveres do Estado para com a 

educagao, artigo 208, EC n°. 14/96, onde se garante a gratuidade e obrigatoriedade 

do ensino fundamental e, a gratuidade e progressiva universalizagao do ensino 

medio, bern como se responsabiliza o estado pela nao oferta ou oferta irregular. 

0 dever do estado com a educac;ao sera efetivado mediante a garantia de: I 
- ensino fundamental obrigat6rio e gratuito, assegurada, inclusive, sua 
oferta gratuita para todos os que a ele nao tiveram acesso na idade propria; 
II - progressiva universalizac;ao do ensino media gratuito; Ill- atendimento 
especializado aos portadores de deficiencias, preferencialmente na rede 
regular de ensino; IV - atendimento em creches e pre-escolas as crianc;as 
de zero a seis anos de idade; V - acesso aos mais elevados nfveis do 
ensino, da pesquisa, da criac;ao artfstica, segundo a capacidade de cada 
um; VI - oferta de ensino noturno regular, adequado as condic;6es do 
educando; VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, atraves 
de programas suplementares de material didatico-escolar, transports, 
alimentac;ao e assistencia a saude. § 1 o 0 acesso ao ensino obrigat6rio e 
gratuito e direito publico subjetivo. § 2° 0 nao-oferecimento do ensino 
obrigat6rio pelo poder publico, ou sua oferta irregular importa 
responsabilidade da autoridade competente. § 3° Compete ao poder publico 
recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e 
zelar, junto aos pais ou responsaveis, pela frequencia a escola. 
(Constituic;ao Federal, EC n° 14/96, art. 208) 

0 financiamento da educagao esta previsto no artigo 212, EC n° 14/96, e 

assegura a porcentagem dos impostos provenientes de transferencias que devera 

ser aplicada para manutengao e desenvolvimento do ensino, estabelecendo o 

mfnimo de dezoito por cento na Uniao e o mfnimo de vinte e cinco por cento nos 

Municfpios, nos Estados e no Distrito Federal. 

A Uniao aplicara, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municfpios vinte e cinco par cento, no mfnimo, da 
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receita resultants de impastos, compreendida a proveniente de 
transferencias, na manuten<;ao e desenvolvimento do ensino. § 1 o A parcela 
da arrecada<;ao de impastos transferida pela Uniao aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municipios, nao e considerada para efeitos do calculo previsto 
neste artigo, receita do governo que a transferir. § 2° Para efeito do 
cumprimento do disposto no caput deste artigo, serao considerados os 
sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na 
forma do art. 213. § 3° A distribui<;ao dos recursos publicos assegurara 
prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigat6rio, nos 
termos do plano nacional de educa<;ao. § 4° Os programas suplementares 
de alimenta<;ao e assistencia a saude previstos no art. 208, VII, serao 
financiados com recursos provenientes de contribui<;6es sociais e outros 
recursos or<;amentarios. § 5° 0 ensino fundamental publico tera como fonte 
adicional de recursos a contribui<;ao social do salario educa<;ao, recolhida 
pelas empresas, na forma da lei. (Constitui<;ao Federal, EC n° 14/96, art. 
212). 

Cita ainda, a Constituigao, a necessidade da organizagao do plano nacional 

de educagao a fim de erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, 

melhorar a qualidade de ensino, possibilitar formagao para o trabalho e promover o 

pals. Este plano deve ser elaborado de forma articulada entre os diferentes nlveis e 

esferas do poder publico, conforme o artigo 214: 

A Lei estabelecera o plano nacional de educa<;ao, de dura<;ao plurianual, 
visando a articula<;ao e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos 
niveis e a integra<;ao das a<;oes do poder publico que conduzam a: I -
erradica<;ao do analfabetismo; II - universaliza<;ao do atendimento escolar; 
Ill- melhoria da qualidade do ensino; IV- forma<;ao para o trabalho; V
promo<;ao humanistica, cientifica e tecnol6gica do Pais, (Constitui<;ao 
Federal, 1988, art. 218) 

A Democracia e urn regime de permanente construgao, em constante 

autodefesa e urn ideal num ambiente do posslvel, e cabe a cada cidadao, em 

especial aos cidadaos gestores publicos, a tarefa cotidiana de concretizar os direitos 

fundamentais, mediante a implantagao de polfticas publicas, para as quais o 

Capitulo VII, Da Administragao Publica, da Constituigao, da tratamento, tendo como 

princfpios a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiencia. 

Neste contexto, cabe a administragao publica dos nlveis Federal, Estadual e 

Municipal, prever e priorizar agoes nos pianos plurianuais a fim de garantir educagao 

de qualidade a todos. 
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2.1.2 Lei de Diretrizes e Bases da Educac;ao Nacional 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educac;ao, Lei n°. 4.024/1961, 

constitulda para organizar o sistema educacional brasileiro, surgiu em resposta ao 

artigo 5°, item XV, letra d, da Constituic;ao Federal de 1946, onde se estabelecia que 

cabia a Uniao legislar sobre as diretrizes e bases da educac;ao nacional. 

Cabe lembrar que tal Constituic;ao delimita o tim do perlodo ditatorial no 

Brasil e o retorno de urn perfodo democratico. Neste sentido, a Constituic;ao de 1946 

e: 

urn documento de inspira9ao ideol6gica liberal-democratica. 0 seu 
liberalismo, todavia, difere da filosofia liberal inspiradora da polftica 
economica europeia dos seculos XVIII e XIX, aquela do laissez-faire e 
laissez passer, tao cara aos propugnadores da total liberdade de empresa 
e, particularmente, da livre iniciativa em materia de educa9ao. Os princfpios 
liberais da Carta de 1946, que asseguravam direitos e garantias individuais 
inalienaveis, estavam visivelmente impregnados do espfrito democratico tao 
proprio das reivindica96es sociais do seculo em que vivemos. Foi assim, 
pais, que, ao aliar garantias, direitos e liberdade individuais, com 
interven9ao do Estado para assegurar essas garantias, direito e liberdade a 
todos, a Constitui9ao de 1946 fugiu a inspira9ao da doutrina economica 
liberal dos seculos anteriores para inspirar-se nas doutrinas sociais do 
seculo XX. Nissa ele se distanciava tambem da ideologia liberal-aristocratica 
esposada pelas nossas elites, no antigo regime. (ROMANELLI, 1978, p.171) 

Assim, cerca de dois anos ap6s a promulgac;ao da Constituic;ao de 1946, em 

novembro 1948 a Camara Federal recebeu o anteprojeto da Lei de Diretrizes e 

Bases, proposto por uma comissao constitulda pelo entao Ministro da Educac;ao 

Clemente Mariani, e presidida pelo professor Lourenc;o Filho que a organizou em 

tres subcomissoes: uma de ensino primario, outra do ensino medio e uma terceira do 

ensino superior. 

Este anteprojeto tramitou durante 13 anos marcando a hist6ria da educac;ao 

brasileira. Nunca urn projeto foi tao debatido e sofreu tantos reveses. Na luta 

ideol6gica envolveram-se os educadores da gerac;ao de 30, conhecidos como os 

"pioneiros da educac;ao", acompanhados dos educadores da gerac;ao de 40, 

estudantes, operarios e intelectuais e, ainda, a iniciativa privada, a igreja cat61ica e 

as correntes progressistas e conservadoras do Estado. 

Seguiu-se ao anteprojeto tres substitutivos. Em 20 de dezembro de 1961 a 

Lei n°. 4.024 foi promulgada e: 
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a lei, que fora tao discutida e que poderia ter modificado substancialmente o 
sistema educacional brasileiro, iria, no entanto, fazer prevalecer a velha 
situactao, agora agravada pela urgencia da solu9ao de problemas 
complexos da educactao criados e aprofundados com a distancia que se 
fazia sentir, havia muito, entre o sistema escolar e as necessidades do 
desenvolvimento (ROMANELLI , 1978, p.179). 

A lei, em seu artigo 95, letras "a" e "c" que dispoem respectivamente sabre a 

subvengao do ensino e o financiamento de estabelecimentos privados "para a 

compra, construgao ou reforma de predios escolares e respectivas instalagoes e 

equipamentos" deslocou recursos da esfera publica para a iniciativa privada, 

beneficiando a camada social que podia pagar pela educagao em detrimento das 

camadas menos favorecidas. 

Quanta a organizagao do ensino, a lei conservou as linhas existentes, 

constituindo o: ensino primario de quatro anos, o ensino medio 1° ciclo (com opgao 

para Ensino Ginasial ou Aprendizagem Profissional) de quatro anos e o ensino 

medio 2° ciclo (com opgao para o Curso Colegial Secundario, Curso Normal, Curso 

Tecnico Industrial, Curso Tecnico Comercial ou o Curso Tecnico Agricola) com tres 

anos de duragao. Eles foram generalizados como primario, ginasial e colegial. 

Embora polemica, a lei "possibilitou alguns avangos para o nfvel media, que 

foram fundamentais no processo de fortalecimento e implantagao de polfticas 

educacionais para esse nfvel. Urn avango relevante foi a equivalencia entre o ensino 

media e o ensino profissional, ambos considerados ensino secundario, o que 

possibilitou aos concluintes se candidatarem ao ensino superior." (HUTNER, 2008, 

p.14). 

A Lei 5.692/1971, segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional, 

resultou de Constituigao no ana de 1967, outorgada pelo regime militar que assumiu 

o pafs em 1964. A lei, aprovada sem discussao pelos educadores, fez retroceder o 

processo de descentralizagao de fungoes normativas e executivas iniciado com a 

LDBEN de 1961. Ap6s os Atos lnstitucionais que aconteceram de 1964-1966, a 

fungao executiva da Educagao, que era de incumbencia do Conselho Federal de 

Educagao, passou a ser executada pelo Ministerio do Planejamento. 0 Ministerio 

passou a regulamentar assuntos que antes eram de responsabilidade dos Estados. 

Em relagao a organizagao de ensino, foi constitufdo o primeiro grau, pela 

uniao do entao ensino primario ao primeiro ciclo de ensino media, e o segundo grau 

correspondents ao segundo ciclo do ensino media. Com a reorganizagao do primeiro 
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grau a obrigatoriedade da escolaridade passou a ser de oito anos, acompanhando 

tendencia mundial ja anterior a Lei 5.692/1971, enquanto a reorganizagao do 

segundo grau buscou: 

eliminar o dualismo das escolas profissionalizantes e academicas, 
integrando-se os varios ramos dos cursos colegiais num ensino de segundo 
grau orientado para uma habilita9ao profissional. Essa medida, que 
representava uma modifica9ao radical na orienta9ao anterior, resultava da 
tentativa de subordinar a educa9ao a produ9ao e de estabelecer uma rela9ao 
direta entre o sistema educacional e o ocupacional. A profissionaliza9ao 
obrigat6ria nao chegou a ser efetivamente implementada, seja na rede 
particular, seja na publica. Verificada a sua inviabilidade, logo depois, a sua 
inconveniencia, a obrigatoriedade da profissionaliza9ao seria relativizada pelo 
proprio Conselho Federal de Educa9ao mediante a aprova9ao do Parecer 
76/75, que introduziu as "habilita96es Msicas" destinadas a fornecer uma 
forma9ao geral para o trabalho, a ser completada nas empresas. Finalmente, 
a Lei n° 7.044/82 aboliu a obrigatoriedade da profissionaliza9ao no ensino de 
2° grau. (HAIDAR & TANURI, 2004, p. 67) 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional vigente, Lei n°. 

9.394/1996, decretada pelo Congresso Federal, foi publicada em 23/12/1996, ja num 

outro momenta politico do pais, ap6s a retomada da democratizagao e promulgagao 

da Constituigao Federal de 1988. 0 projeto discutido pela academia, pelos 

educadores, pela sociedade civil organizada, pela iniciativa privada e, mesmo pela 

imprensa, embora aprovado pela Camara dos Deputados, ao chegar no Senado 

Federal, foi substituido por projeto do senador Darcy Ribeiro. 0 projeto substitutivo 

foi aprovado pelo Senado, com apoio do Ministerio da Educagao e do Desporto, e 

encaminhado a Camara dos Deputados que a aprovou ja com outra redagao. 

A lei aprovada traz capitulo especifico sobre a composigao dos diferentes 

n iveis escolares. 

0 artigo 21 estabelece que a "educagao basica, formada pela educagao 

infantil, ensino fundamental e ensino medio" e a "educagao superior" compoem a 

educagao escolar no Brasil. 

A forma de organizagao e as normas comuns ao funcionamento do ensino 

fundamental e ensino medio, na educagao basica, estao presentes na Segao I, Das 

Disposigoes Gerais, que estabelecem carga horaria minima, formas de classificagao, 

de organizagao, de verificagao de rendimento escolar, controle e porcentagem 

minima de frequemcia e expedigao de documentagao. Cabe destacar: 

Art. 24. A educa9ao basica, nos niveis fundamental e medio, sera 
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organizada de acordo com as seguintes regras comuns: I - a carga horaria 
minima anual sera de oitocentas horas, distribuidas por urn minima de 
duzentos dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluido o tempo 
reservado aos exames finais, quando houver; ( ... ); VI - o controle de 
frequencia fica a cargo da escola, conforme o disposto em seu regimento e 
nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequencia minima 
de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovagao; VII -
cabe a cada instituigao de ensino expedir hist6ricos escolares, declaragoes 
de conclusao de serie e diplomas ou certificados de conclusao de cursos, 
com as especificagoes cabiveis (LDBEN, 1996). 

Quanta aos curriculos, a lei assegura aos educandos do ensino fundamental 

e do ensino media uma base nacional comum, que deve ser complementada por 

uma parte diversificada que atenda as caracteristicas locais e regional, dos 

diferentes sistemas de ensino e estabelecimentos escolares. Ressalta-se neste 

artigo o seguinte paragrafo, que respalda legalmente a insergao da disciplina de 

ciencias no ensino fundamental e das disciplinas de biologia, fisica e quimica no 

ensino media: 

Art. 26. § 1° Os curriculos a que se refere o caput devem abranger, 
obrigatoriamente, o estudo da lingua portuguesa e o da matematica, o 
conhecimento do mundo fisico e natural e da realidade social e politica, 
especialmente do Brasil. (LBDEN, 1996) 

A responsabilidade sabre algumas questoes internas relevantes para o 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino esta prevista no artigo 25 que traz: 

Art. 25. Sera de responsabilidade permanente das autoridades 
responsaveis alcangar relagao adequada entre o numero de alunos e o 
professor, a carga horaria e as condigoes materiais do estabelecimento. 
Paragrafo unico. Cabe ao respectivo sistema de ensino, a vista das 
condigoes disponiveis e das caracteristicas regionais e locais, estabelecer 
parametros para atendimento ao disposto neste artigo. (LDBEN, 1996) 

Cabe as Secretarias de Estado da Educagao regulamentar a composigao 

das matrizes curriculares para os estabelecimentos de ensino da rede publica, nos 

diferentes niveis e modalidades. 

2.1.3 Educagao Brasileira no Final do Seculo XX 

A decada de 90 foi marcada por ampla reforma educacional. lmpulsionado 

pelo prop6sito de inserir o pais em urn mundo globalizado, caracterizado por 
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intensas mudan<:;as de ordem economica, polftica e social, o governo federal expediu 

diversos textos e normas para a Educa<:;ao Basica, referentes aos seus diferentes 

nfveis e modalidades, dentre eles: os Parametros Curriculares para o Ensino 

Fundamental, os Parametros Curriculares para o Ensino Media, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, os Referenciais Nacionais para a Educa<:;ao lnfantil, e os 

Pareceres 04/08, 15/08 e 22/98 do Conselho Nacional de Educa<:;ao, para o Ensino 

Fundamental, Ensino Media e Educa<:;ao lnfantil, respectivamente. 

Paralelamente a discussao da Lei de Diretrizes e Bases foram desenvolvidas 

diversas a<:;oes educacionais que incluem: 

mudan<;as na forma de gestao e na forma<;ao de professores, 
estabelecimento de sistemas de avalia<;ao centralizada nos resultados, de 
programas de educa<;ao a distancia, de sistemas de avalia<;ao e distribui<;ao 
de livros didaticos para o nivel fundamental, bern como mudan<;as na forma 
de financiamento da educa<;ao. (LOPES, 2005, p.8) 

Os gestores da polftica educacional passaram, entao, a estabelecer um 

projeto de curricula nacional. E e ele, o curricula, o centro desta reforma. Busca-se 

estabelecer um curricula atrelado as rela<:;oes de mercado e adequar a escola as 

rela<:;oes de trabalho. 

Esse processo de adapta<;ao esta, nos documentos prescritivos da reforma 
curricular, fortemente associado a razoes de ordem economica. Para os 
propositores dos PCN e das DCN, as mudan<;as no setor produtivo- sejam 
de ordem financeira, tecnol6gica e/ou organizacional relativas ao processo 
de trabalho - estariam impondo a necessidade de uma revisao dos 
processos educativos, e, para esse fim, se destinaria a reforma curricular. 
(SILVA, 2005, p.13) 

Cabe lembrar que um novo projeto curricular para um novo Brasil, que se 

quer globalizado, nao acontece dissociado das reformas educacionais que ocorrem 

na mesma epoca em outros pafses da America Latina, como Argentina e Chile, e 

nem das que ocorrem em pafses europeus, como Portugal, Espanha e lnglaterra. A 

polftica educacional globalizada e financiada por agencias multilaterais - o Banco 

lnteramericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial e a Organiza<:;ao das Na<:;oes 

Unidas para a Educa<:;ao, Ciencia e a Cultura - que indicam a dire<:;ao do novo 

projeto. 

Essa nova dire<:;ao e legitimada por comunidades epistemicas que difundem 

amplamente novas ideias, novas conceitos, novas modelos. E, entao: 
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Textos de definigoes curriculares oficiais, como pan3metros e diretrizes, nao 
podem se impor apenas com base em dispositivos legais e estrategias de 
financiamento. Ha necessidade de alcangar legitimidade junto a grupos 
sociais diversos. 0 principal mecanismo de construgao dessa legitimidade e 
a apropriagao de discursos que ja tern legitimidade junto a esses grupos. 
Por isso os textos dessas definigoes curriculares tornam-se hibridos de 
tendencias as mais distintas - construtivismo, perspectiva critica, pedagogia 
dos objetivos e das competencias, enfoques tecnicos e instrumentais -
construindo outro discurso sem suas marcas originais.(LOPES, 2005, p.9) 

Assim, a organizac;ao curricular proposta para o Ensino Fundamental se 

baseia em tres categorias de conteudos: conceituais, procedimentais e atitudinais, 

enquanto a organizac;ao curricular para o Ensino Media se funda na noc;ao de 

competf!mcias e habilidades, norteados por princfpios ordenadores do currfculo, a 

saber, pelos princfpios da estetica da sensibilidade, da politica da igualdade e da 

etica da identidade. 

A formac;ao escolar no Ensino Fundamental, portanto, preve a classificac;ao 

dos conteudos articulando-os a diferentes fins: 

Os conteudos conceituais seriam aqueles que levariam a aprendizagem de 
conceitos e desenvolveriam as capacidades intelectuais de operar com 
simbolos, ideias, imagens e representagoes. Dito de outro modo, formar 
para "aprender a aprender". Os conteudos procedimentais deveriam 
conduzir a capacidade de tamar decisoes. Refere-se ao "saber-fazer". E os 
conteudos atitudinais dizem respeito a formagao de atitudes em relagao ao 
saber, ao professor, aos colegas, a sociedade. Define-se como "saber-ser". 
0 desdobramento dos conteudos nessas tres categorias traz, pelo menos 
urn inconveniente: o de didatizar exageradamente os saberes escolares, e 
com isso artificializar urn processo que e dinamico e intrinseco. ( ... ) Oito de 
outro modo, os conteudos sao ao mesmo tempo, conceituais, 
procedimentais e atitudinais. Separa-los e recorrer a fragmentagao, a urn 
tecnicismo que, todos sabemos, compromete uma formagao voltada para a 
autonomia e leva a uma educagao assentada em urn exacerbado controle. 
(SILVA, 2005, p.15) 

Se no Ensino Fundamental os conteudos foram categorizados incorrendo 

em fragmentac;ao, no Ensino Media as propaladas competf!mcias e habilidades foram 

utilizadas, nos pr6prios documentos oficiais, com diferentes sentidos. 0 carater 

polissemico do que se pretendia como organizador curricular dificultou sua 

interpretac;ao e, mesmo presente nas propostas pedag6gicas ou livros registros por 

forc;a de impos1c;oes legais, as competencias e habilidades nao foram 

compreendidas. No cotidiano escolar passou desapercebido por muitos que: 

A nogao de competencias proposta como elemento organizador e definidor 
do curricula do ensino media comporta uma concepgao instrumental da 
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forma<;ao humana, que visa, em primeira instancia, a adequa<;ao dessa 
forma<;ao a supostas e generalizaveis consequencias poHticas, sociais e 
culturais. Dado esse carater instrumental, o conhecimento e tornado de 
forma pragmatica e reducionista, impondo ao curricula uma conota<;ao 
igualmente utilitaria e eficientista. (SILVA, 2005, p. 16) 

A postura adotada pelos 6rgaos oficiais do governo, deliberadamente 

prescritiva e centralizadora, desconsiderou que a escola, muitas vezes apenas 

reprodutora de conhecimento, e tambem espa<;o de transgressao. Ao chegarem nas 

escolas, textos e normas oficiais, foram lidos e interpretados nos multiplos contextos 

locais e, mesmo impondo limites, ganharam multiplos sentidos nos ambientes 

escolares. 

Oeste modo, e importante destacar que o currfculo, ponto central da reforma 

educacional proposta na decada de 90, que pretends a inser<;ao do pais num mundo 

globalizado, alicer<;ado por diretrizes economicas e financiado por agencias 

multilaterais e: 

urn objeto que se constr6i no processo de configura<;ao, implanta<;ao, 
concretiza<;ao e expressao de determinadas praticas pedag6gicas e em sua 
propria avalia<;ao, como resultado das diversas interven<;6es que nele se 
operam. Seu valor real para os alunos, que aprendem seus conteudos, 
dependem desses processos de transforma<;6es aos quais se ve submetido. 
( ... )urn objeto que cria em torno de si campos de a<;6es diversos, nos quais 
multiplos agentes e for<;as se expressam em sua configura<;ao, incidindo 
sobre aspectos distintos. (SACRISTAN, 2000, p.1 02) 

Sobre o currfculo, Silva (2004) ao discorrer sobre as teorias tradicionais, as 

teorias crfticas e as teorias p6s-crfticas, identifica os conceitos enfatizados por cada 

uma delas. Segundo o autor, as teorias podem ser definidas pelos conceitos que 

empregam para representar uma realidade que a precede e, estes conceitos 

estruturam a forma com que vemos "a realidade". Sao conceitos presentes nas 

teorias tradicionais: ensino, aprendizagem, avalia<;ao, metodologia, didatica, 

organiza<;ao, planejamento, eficiencia, objetivos; nas teorias crfticas encontram-se 

os conceitos de ideologia, reprodu<;ao cultural e social, capitalismo, rela<;oes sociais 

de produ<;ao, conscientiza<;ao, emancipa<;ao e liberta<;ao, curricula oculto, 

resistencia; e, nas teorias p6s-criticas estao relacionados os conceitos de identidade, 

alteridade, diferen<;a, subjetividade, significa<;ao e discurso, saber-poder, 

representa<;ao, cultura, genero, ra<;a, etnia, sexualidade e multiculturalismo. Em seu 

livro Documentos de Jdentidade: uma introdur;ao as teorias do curricu/o, o professor 
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Em suma, depois das teorias criticas e p6s-criticas, nao podemos mais 
olhar para o curricula com a mesma inocencia de antes. 0 curricula tern 
significados que vao muito alem daqueles aos quais as teorias tradicionais 
nos confinaram. 0 curricula e Iugar, espa9o, territ6rio. 0 curricula e rela9ao 
de poder. 0 curricula e trajet6ria, viagem, percurso. 0 currfculo e 
autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no curricula se forja nossa 
identidade. 0 curricula e texto, discurso, documento. 0 currfculo e 
documento de identidade. (SILVA, 2004, p.150) 

2.1.4 Planejamento e Orgamentagao Publica da Educagao no Parana 

A Lei de Diretrizes Orgamentarias n°. 15.917, decretada pela Assembleia 

Legislativa do Parana em 15 de agosto de 2008, referente ao exercfcio de 2009, 

apresenta no segundo artigo do Capitulo I, as metas e prioridades da administragao 

publica, assim expressas: 

Art. 2° As metas e prioridades da Administra9ao Publica Estadual, para o 
exercicio de 2009 estarao desdobradas em a96es inseridas nas tres linhas 
de a9ao e respectivos programas, a seguir discriminados: 
• Linha de A9ao: Promo9ao da Cidadania, lnclusao Social e Justi9a -
articular programas que busquem garantir a plena cidadania, no ambito da 
promo9ao e defesa dos direitos elementares a vida, as condi96es dignas de 
sobrevivencia eo combate aos desequilfbrios sociais. 
1. Programa Cultura Paranaense; 2. Programa Educa9ao de Qualidade; 3. 
Programa Habita9ao Popular; 4. Programa Leite das Crian9as; 5. Programa 
Trabalho, Emprego e Assistencia Social; 6. Programa Promo9ao da Justi9a 
e Cidadania; 7. Programa Saude e Saneamento; 8. Programa Seguran9a 
lntegrada; 9. Programa Prote9ao a Crian9a e a Juventude; 

Linha de A9ao: Desenvolvimento Economico Sustentavel e 
Descentralizado - articular programas que visem reduzir as desigualdades 
das economias regionais do Parana, integrando economica e socialmente 
os diversos espa9os do Estado. 
1. Programa Acelera9ao do Crescimento e Desenvolvimento do Parana; 2. 
Programa Desenvolvimento da Produ9ao; 3. Programa Desenvolvimento na 
Area Energetica; 4. Programa Desenvolvimento Regional e Metropolitano; 5. 
Programa Diversifica9ao da Agropecuaria e Fortalecimento do Agroneg6cio 
Familiar; 6. Programa Ensino Superior e Desenvolvimento Cientffico
Tecnol6gico; 7. Programa Preserva9ao Ambiental e Gestao de Recursos 
Hidricos; 8. Programa Transports lntegrado e Logistica; 9. Programa 
Turismo, Esporte e Lazar; 
• Linha de A9ao: Gestao Publica Transparente e lntegrada - tornar a gestao 
no Estado mais transparente quanta ao uso dos recursos publicos e mais 
integrada no sentido de garantir maior eficiencia na execu9ao das politicas 
publicas. 
1. Programa Apoio e Desenvolvimento do Ministerio Publico; 2. Programa 
A9ao Judiciaria; 3. Programa A9ao Legislativa; 4. Programa Controle 
Externo ao Estado; 5. Programa Gestao do Estado; 6. Programa 
Valoriza9ao e Capacita9ao do Servidor Publico. (LDO/PR, 2009) 
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Dentre as tres linhas de agoes discriminadas, diretamente relacionada a 
questao educacional, esta a de Promo9ao da Cidadania, lnclusao Social e Justi9a. 

Nesta agao que visa "articular programas que busquem garantir a plena cidadania, 

no ambito da promogao e defesa dos direitos elementares a vida, as condigoes 

dignas de sobrevivencia e o combate aos desequilfbrios sociais", esta definido o 

Programa de Educa9ao de Qualidade, como meta e prioridade da Administragao 

Publica Estadual do Parana. 

Na linha de agao da Gestao Publica Transparente e lntegrada, onde se 

preve "tornar a gestae no Estado mais transparente quanta ao uso dos recursos 

publicos e mais integrada no sentido de garantir maior eficiencia na execugao das 

polfticas publicas", encontramos o Programa Valoriza9ao e Capacita9ao do Servidor 

Publico, relacionado a sustentagao financeira de agoes de formagao continuada de 

funcionarios publicos, entre os quais professores e demais profissionais que 

exercem atividades no ambiente escolar. 

Ainda na LD0/2009, em seu Capitulo Ill, encontra-se disposto no oitavo 

artigo, de onde serao provenientes os recursos e quais seus fins. Nos itens I ate o 

XII sao especificadas destinagoes garantidas. 

Art. 8° 0 Projeto de Lei On;amentaria para o exercfcio de 2009 alocara 
recursos do Tesouro Geral do Estado, para atender as programac;oes dos 
6rgaos do Poder Executivo, ap6s deduzidos os recursos destinados: 
I - a transferencia das parcelas da receita de recolhimento centralizado, 
pertencentes aos municfpios; II - aos orc;amentos dos Poderes Legislativo e 
Judiciario, do Ministerio Publico de acordo com os limites percentuais 
definidos no Art. 7° desta Lei; Ill - ao pagamento de despesas com pessoal 
e encargos sociais do Poder Executivo; IV - ao pagamento do servic;o da 
dfvida; V - ao fomento da pesquisa cientffica e tecnol6gica, de acordo com o 
Art. 205 da Constituic;ao Estadual, da Lei no. 12.020, de 9 de janeiro de 
1998, que instituiu o Fundo Parana, do Decreta Estadual no. 1.952, de 24 de 
outubro de 2003 e demais normas legais; VI - a manutenc;ao e 
desenvolvimento do ensino publico, correspondendo a no mfnimo 30% 
(trinta por cento), da receita de impastos, compreendida a proveniente de 
transferencias de impastos, de acordo com o Art. 185 da Constituic;ao 
Estadual; VII - ao pagamento de ac;oes e servic;os de saude, de acordo com 
a Emenda Constitucional n° 29/2000, correspondendo para 2009 a 12% da 
receita de impastos, compreendida a proveniente de transferencias de 
impastos; VIII - aos emprestimos e contrapartidas de programas objetos de 
financiamentos nacionais e internacionais; IX - aos convenios e respectivas 
contrapartidas, firmados com Entidades Nacionais e lnternacionais; X - as 
contribuic;oes do Estado ao sistema de Seguridade Funcional, 
compreendendo os programas de Previdencia e de Servic;os Medico
Hospitalares, conforme legislac;ao em vigor; XI - ao pagamento de 
sentenc;as judiciais; XII - a reserva de contingencia, de acordo com o 
especificado no Art. 35 desta Lei. (LDO/PR, 2009) 
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Ressalta-se o disposto no item VI, ou seja, a garantia de "no mfnimo de 30% 

(trinta por cento) da receita de impastos, compreendida a proveniente de 

transferencias de impastos", conforme o disposto no artigo 185 da Constituic;ao do 

Parana, dos recursos do Tesouro Geral do Estado, para programas 1 que visem 

manter e desenvolver o ensino publico, e o item VIII, que diz respeito "aos 

emprestimos e contrapartidas de programas objetos de financiamentos nacionais e 

internacionais" que garantem as contrapartidas de programas financiados pelo MEC, 

como par exemplo, o Plano de Ac;oes Articuladas. 

2.2. ENSING: ASPECTOS LEGAlS E ORGANIZACIONAIS 

Aspectos constitucionais relativos ao ensino na legislac;ao nacional, a 
organizac;ao de sistemas de ensino e considerac;oes sabre o Conselho Estadual de 

Educac;ao sao apontados a seguir. 

2.2.1 Ensino na Constituic;ao Federal de 1988 

Os princfpios que fundamentam a educac;ao no pals e, par conseguinte, o 

ensino, estao descritos no artigo 206 da Constituic;ao brasileira. Nela estao definidos 

sete incisos: 

I - igualdade de condigoes para acesso e permanencia na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
Ill - pluralismo de ideias e de concepgoes pedag6gicas, e coexistencia de 
instituigoes publicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino publico em estabelecimentos oficiais; 
V - valorizagao dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, 
pianos de carreira para o magisterio publico, com piso salarial profissional e 
ingresso exclusivamente por concurso publico e provas e titulos; 
VI - gestao democratica do ensino publico, na forma da lei; 
VII - garantia de padrao de qualidade. (CF/EC n°19/98) 

1 Programa: instrumento de organizagao da agao governamental, que visa proporcionar maior 
racionalidade e eficiencia na administragao publica, ampliar a transparencia na aplicagao dos 
recursos e produzir uma melhor visao dos resultados e beneficios gerados para a sociedade. Toda a 
agao do Governo e estruturada em programas definidos no Plano Plurianual. Os programas 
representam o elo de ligagao entre o Plano e o Orgamento. A partir dos programas sao identificadas 
agoes sob a forma de Projetos, Atividades ou Operagoes Especiais. (Capitulo IV, Artigo 10 da 
LD0/2008) 
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A educac;ao e tomada como dever do Estado que a efetivara mediante a 

garantia de "ensino fundamental obrigat6rio e gratuito, assegurada, inclusive, sua 

oferta gratuita para todos os que a ele nao tiveram acesso na idade propria", sendo 

que "o acesso ao ensino obrigat6rio e gratuito" e tornado como direito subjetivo, e o 

nao oferecimento ou o oferecimento de forma irregular estabelece a 

responsabilizac;ao do poder publico. (art. 208, EC n°. 14/96) 

A participac;ao da iniciativa privada no ensino esta prevista no artigo 209, 

estando sujeita as normas gerais da educac;ao nacional e a autorizac;ao e avaliac;ao 

da qualidade pelo poder publico. 

Tratado especificamente no artigo 210, para o ensino fundamental esta 

previsto a fixac;ao de conteudos mfnimos assegurando formac;ao basica comum em 

todo territ6rio nacional e respeitando os valores culturais e artfsticos, nacionais e 

regionais. 0 artigo preve, a oferta obrigat6ria da disciplina de ensino religioso, nos 

horarios normais dos estabelecimentos que ofertam ensino fundamental, facultando 

ao aluno a matrfcula na disciplina. Determina que este nfvel de ensino seja 

ministrado em lingua portuguesa, sendo resguardadas as especificidades das 

comunidades indfgenas. 

Nao se encontram, no capitulo que trata da Educac;ao, artigos que se refiram 

especificamente a educac;ao infantil ou ao ensino media. 

2.2.2 Organizac;ao dos Sistemas de Ensino 

Segundo Cury (2005, p.37) sistema e "urn conjunto articulado de elementos 

coexistentes lado a lado convivendo, no caso da legislac;ao, dentro de urn mesmo 

ordenamento jurfdico". Ao analisar a Constituic;ao, o autor revela que ao tratar da 

organizac;ao especffica de sistemas de ensino: 

ao mves de urn sistema hierarquico e dualista, tradicionalmente 
centralizado, a Constituic;:ao Federal montou urn sistema de repartic;:ao de 
competencias e atribuic;:oes legislativas entre os integrantes do sistema 
federativo, dentro de limites expressos, reconhecendo a dignidade e a 
autonomia propria dos mesmos. ( ... ) Assim a Constituic;:ao faz a escolha por 
urn regime normativo e politico, plural e descentralizado onde se cruzam 
novas mecanismos de participac;:ao social com urn modelo institucional 
cooperativo que amplia o numero de sujeitos capazes de tamar decisoes. 
Por isso mesmo a cooperac;:ao exige entendimento mutua entre os entes 
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federativos e a participa<;ao supoe a abertura de arenas publicas de 
decisao. (CURY, 2005, p.39) 

Neste sentido, figura no artigo 211, EC n° 14/96, que os sistemas de ensino 

nas diferentes instancias federativas - na Uniao, nos Estados, no Distrito Federal e 

nos Municipios, deverao ser organizados na forma de regime de colabora<;ao, 

assegurando a universaliza<;ao do ensino obrigat6rio, ficando os Municipios 

responsaveis prioritariamente pelo ensino fundamental e, os Estados e o Distrito 

Federal prioritariamente pelo ensino fundamental e media. 

0 regime de colabora<;ao esta reafirmado no artigo 8° da LDBEN. No titulo 

que trata "Da Organiza<;ao da Educa<;ao Brasileira" estao dispostas as competencias 

e atribui<;oes de cada urn dos entes federativos. 

Considerando-se, portanto, o que esta previsto na Constitui<;ao e na LOB, 

sistema de ensino pode ser definido como: 

Esse compreende institui~oes escolares responsaveis pela oferta da 
educa~ao escolar dentro de nfveis e etapas discriminadas, com normas 
educativas que, isentas de antinomias, deem organicidade e unidade ao 
conjunto sob o influxo dos principios, finalidades, valores e deveres da 
educa<;ao postos na Constitui<;ao e na LOB e sob competente 6rgao 
executive. Cabe aos poderes publicos, sob o princfpio da gestao 
democratica, montar as regras e normas dos seus sistemas de ensino, 
capazes de dar sustenta<;ao ao seu dever constitucional e legal e, segundo 
o art. 209 da Constitui<;ao e art. 9° da LDB, tambem autorizar e avaliar 
qualitativamente a presen<;a da iniciativa privada e do setor publico na 
educa<;ao escolar. (CURY, 2005, p. 43) 

No ano de 1964 a Assembleia Legislativa do Estado do Parana decretou a 

Lei n° 4.978, que criou o Sistema Estadual de Ensino, sancionada pelo entao 

governador Ney Braga. 

2.2.3 Conselho Estadual de Educa<;ao 

Ao expressar o significado de Conselho de Educa<;ao e da fun<;ao do 

Conselheiro, o professor Cury (2006, p.41) declara: 

e, antes de tudo, urn 6rgao publico voltado para garantir, na sua 
especificidade, urn direito constitucional da cidadania. Eis porque urn 
conselheiro, membro desse 6rgao, ingressa o ambito de urn interesse 
publico cujo fundamento e 0 direito a educa<;ao das pessoas que buscam a 
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educagao escolar. A educagao regular, distinta da educagao livre, e regular 
porque esta sub lege e seus certificados e diplomas possuem validade 
oficial. Suas fungoes, voltadas para essa finalidade, sao um munus publico, 
e devem ser levadas adiante por um orgao colegiado, formados por 
membros que se reunem em uma colegialidade, horizontalmente 
organizada. Sob coordenagao nao hierarquica, todos os membros se situam 
no mesmo plano concorrendo, dentro da pluralidade propria de um 
conselho, para a formagao de uma vontade majoritaria ou consensual do 
orgao. ( ... ) Trata-se, pois, de uma fungao publica, emanada do poder 
publico, acess6ria a propria lei, para o desempenho de um interesse coletivo 
proprio da cidadania. Fungao que e direta no resguardo da substancia do 
direito a educagao e indireta porque nao tern fundamento em si propria. 
(CURY, 2006, p.41) 

No Parana, a Lei n°. 4.978, de 05 de dezembro de 1964, que estabeleceu o 

Sistema Estadual de Ensino, em seu Capitulo II, Segao II, Art. 71 ao 75, cria o 

Conselho Estadual de Educagao, em respeito ao disposto no art. 10 da Lei 4.024/61, 

de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional. 

0 GEE do PR e constitufdo pela Camara de Educagao Basica e pela 

Camara de Educagao Superior, que tern como membros profissionais de not6rio 

saber e comprovada experiencia na area educacional. Aquela conta com 1 0 e esta 

conta com 09 conselheiros efetivos, e seus respectivos suplentes. 

Assevera o Conselho Estadual de Educagao do Parana, em sua pagina 

oficial na internet <www.cee.pr.gov.br>, que e objetivo do Conselho, a partir das 

bases e diretrizes originadas no Conselho Nacional de Educagao, orientar a polftica 

educacional do Estado e, ainda a fungao de ordenar o Sistema de Ensino em seus 

diversos nfveis. Na pagina sao descritas como de sua competencia, na esfera 

tecnica: 

deliberar sobre medidas que visem o aperfeigoamento do Sistema de 
Ensino do Estado do Parana nos diferentes niveis e modalidades e que 
estejam no ambito de sua competencia; subsidiar e acompanhar a execugao 
do Plano Estadual de Educagao; emitir pareceres sobre assuntos da area 
educacional por iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado por 
Autoridades Governamentais do Estado; manter politicas de colaboragao 
com os demais sistemas de ensino da Uniao, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios; emitir pareceres sobre questoes relativas a 
aplica<;ao da legislagao educacional, no que diz respeito a integragao entre 
diferentes niveis e modalidades de ensino; analisar as estatisticas da 
educagao, anualmente, apresentando aos demais 6rgaos do sistema de 
ensino subsidies para elaboragao de politicas no ambito do Estado do 
Parana; promover seminaries, debates e audiencias publicas sobre temas 
educacionais. (CEE, 2009) 

Cabe, portanto ao GEE normatizar a criagao, o funcionamento, o 

reconhecimento e a cessagao dos estabelecimentos de ensino. A Deliberagao n°. 
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004/99 de 05/03/99, da Camara de Legislac;ao e Normas do CEE, que "Estabelece 

normas para criac;ao, autorizac;ao para funcionamento, reconhecimento, renovac;ao 

de reconhecimento, verificac;ao, cessac;ao de atividades escolares de 

estabelecimentos de ensino fundamental e media, e experiemcia pedag6gica do 

Sistema Estadual de Ensino do Parana", em seu Capitulo I, das Disposic;oes Gerais, 

apresenta: 

Art. 2° - A instituigao de Estabelecimentos de Ensino Fundamental, Media e 
de Jovens e Adultos faz-se mediante os seguintes e sucessivos atos: I - ato 
de criagao; II- ato de autorizagao para funcionamento; Ill- ato de 
reconhecimento; IV - ato de renovagao de reconhecimento. 
Art. 3° - Os atos de que trata o artigo anterior e a cessagao das atividades 
escolares devem ser, necessariamente, precedidos pela verificagao das 
condigoes de funcionamento dos respectivos Estabelecimentos de Ensino. 
Paragrafo (mica - A verificagao e atribuigao da Secretaria de Estado da 
Educagao - SEED, em conformidade com as normas estabelecidas pelo 
Conselho Estadual de Educagao - CEE. 
Art. 4° - Os atos de criagao, autorizagao para funcionamento, 
reconhecimento, renovagao de reconhecimento e cessagao das atividades 
escolares correspondem, cada um, a processos independentes. (CEE, Del. 
04/99) 

Afirma a deliberac;ao, em seu artigo 5°, que cabe ao Secreta rio de Estado da 

Educac;ao, ouvido o CEE, a competencia para autorizar o funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino, bern como o reconhecimento dos cursos dos diferentes 

nfveis e modalidades, ofertados. 

A criac;ao de um estabelecimento de ensino e "o ato expresso e especffico 

pelo qual o instituidor, pessoa ffsica ou pessoa jurfdica de direito privado ou o Poder 

Publico, expressa a disposic;ao de manter um Estabelecimento de Ensino, na 

conformidade da legislac;ao em vigor e integrando-o ao Sistema Estadual de Ensino". 

(art. 22) 

A autorizac;ao para funcionamento e um "ato mediante o qual o Poder 

Publico Estadual, no exercfcio de sua obrigac;ao de zelar pelo padrao de qualidade 

da educac;ao, ap6s processo especffico, permite o funcionamento de atividades 

escolares em estabelecimento de ensino integrado ao Sistema Estadual de Ensino". 

(art. 24) 

0 reconhecimento e "o ato mediante o qual o Poder Publico Estadual atesta 

a qualidade pedag6gica e educativa das atividades desenvolvidas pelo 

estabelecimento, e dessa forma o integra plenamente ao Sistema Estadual de 

Ensino" (art. 37). Este ato reconhece o estabelecimento e seus cursos, para 
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qualquer efeito legal, e tern validade por 05 (cinco) anos. Decorrido o prazo o 

estabelecimento devera solicitar renovac;ao do reconhecimento. 

Estabelece, ainda, a Deliberac;ao 04/99 em seu artigo 6°, que: 

Art. 6° - Considera-se em situagao irregular o Estabelecimento de Ensino ou 
curso nao autorizado, ou cujo prazo de autorizagao ou de validade do 
reconhecimento esteja vencido. 
§ 1° - Tanto os atos realizados quanta os documentos expedidos par 
Estabelecimentos de Ensino em situagao irregular nao tern validade escolar, 
nao dao direito a prosseguimento dos estudos, nao conferem grau de 
escolarizagao, nao serao aceitos ou registrados nos 6rgaos competentes. 
§ 2° - Os prejuizos causados aos alunos em virtude de irregularidade sao de 
exclusiva responsabilidade da entidade mantenedora e da administragao do 
Estabelecimento que, par aqueles, responderao nos foros competentes. 
§ 3° - A entidade mantenedora, seus representantes legais e os 
responsaveis pela administragao escolar que forem responsabilizados pelo 
funcionamento de estabelecimento ou curso em situagao irregular serao, 
ap6s o devido processo, declarados inidoneos para o exercicio de 
atividades de administragao ou de diregao, no caso de pessoas fisicas, e 
para qualquer pleito junto ao Sistema Estadual de Ensino, no caso de 
pessoa juridica, pelo prazo de ate tres (3) anos. (CEE, Del. 04/99) 

2.3. EDUCA<;AO BASICA 

Garantida como direito constitucional e normatizada por leis de diretrizes e 

bases, a Educac;ao Basica do povo brasileiro esta atualmente estruturada na 

Educac;ao lnfantil, Ensino Fundamental e Ensino Media que passamos a apresentar. 

2.3.1 Educac;ao lnfantil 

A Educac;ao lnfantil foi estabelecida no Brasil atraves da LDBEN n° 9.394/96. 

Embora a educac;ao esteja garantida na Constituic;ao Federal como direito de todos 

(art. 205) e previsto a atendimento as crianc;as de zero a seis anos em creches e 

pre-escolas (art. 208, inciso IV), e a LDBEN que a explicita como etapa inicial da 

educac;ao basica, integrando-a ao sistema de ensino. 

Encontramos na Lei, Sec;ao II do Capitulo II, tn3s artigos que dao tratamento 

especffico a questao da educac;ao infantil. 

Art. 29. A educagao infantil, primeira etapa da educagao basica, tern como 
finalidade o desenvolvimento integral da crianga de ate seis anos de idade, 
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em seus aspectos ffsico, psicol6gico e social, completando a ac;ao da familia 
e da comunidade. 
Art. 30. A educac;ao infantil sera oferecida em: 
I - creches ou entidade equivalentes, para crianc;as de ate tres anos de 
idade; 
II - pre-escolas, para as crianc;as de quatro a seis anos de idade. 
Art.31. Na educac;ao infantil a avaliac;ao far-se-a mediante acompanhamento 
e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoc;ao, mesmo 
para o acesso ao ensino fundamental. (LDBEN 9394/96) 

A Educac;ao lnfantil, enquanto etapa da Educac;ao Basica, reconhece o 

direito a educac;ao das crianc;as brasileiras do momenta que nasce ate os seis anos 

de idade. Este reconhecimento, ou seja, a inserc;ao da etapa na LBDEN e 

decorrente da preocupac;ao com a infancia, observada mundialmente, que mobilizou 

discussoes nacionais e internacionais. Entre estas as que aconteceram em Jomtien, 

no ano de 1990, e em Brasilia no ano de 2002, durante a realizac;ao da Conferencia 

Mundial sabre Educac;ao para Todos. 

Sabre a crianc;a e a infancia pode-se dizer que: 

o seculo XX foi o seculo da crianc;a se considerarmos o grande avanc;o nos 
conhecimentos sobre a infancia em varias perspectivas: a da saude, da 
hist6ria, do desenvolvimento, das aprendizagens culturais e formais. 0 
reconhecimento de que a crianc;a e indivfduo e cidadao, nao mais 
simplesmente um futuro adulto, modificou profundamente as praticas com a 
infancia, que passou a ser vista como um perfodo de formac;ao fundamental 
na vida do ser humano. (LIMA, 2001, p.3) 

0 reconhecimento da importancia da crianc;a pode ser observado, do ponto 

de vista estatistico, atraves de dados de 2007, da UNICEF, sabre a situac;ao mundial 

da intancia, que apontam quedas significativas na mortalidade infantil, mesmo em 

paises pobres, desde 1990. Embora se esteja Ionge de atingir o prop6sito de reduzir 

a dois terc;os a taxa global da mortalidade de menores de 5 anos entre 1999 e 2015, 

quarto Objetivo de Desenvolvimento do Milenio, constata-se que "ao Iongo dos 

ultimos 46 anos, o numero anual de mortes infantis caiu em 50% - de cerca de 20 

milhoes em 1960, para menos de 10 milhoes, em 2006" (UNICEF, 2007). 

No Brasil, os artigos 30 e 211, da CF estabelecem que a oferta da educac;ao 

infantil e de competencia dos municfpios, prioritariamente, de acordo com o regime 

de colaborac;ao entre as diversas instancias de governo. Cabe aos municipios 

organizar seu sistema proprio ou integrar-se ao sistema estadual ou compor com 

este um sistema unico, visando: 
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organizar, manter e desenvolver os 6rgaos e institui<;:oes oficiais (secretaria 
municipal de educa<;:ao, conselho municipal de educa<;:ao e 
estabelecimentos de ensino de educa<;:ao basica), baixar normas 
complementares para este sistema, bern como autorizar, credenciar e 
supervisionar os estabelecimentos de seus sistemas de ensino 
(estabelecimentos municipais de educa<;:ao infantil, ensino fundamental e 
media, e institui<;:oes privadas de educa<;:ao infantil). (SEED, 2006) 

No Parana, a grande maioria dos 399 municfpios nao constituiu seu proprio 

sistema de ensino e compoem, portanto, o Sistema Estadual de Ensino, que 

regulamenta e supervisiona as instituigoes de educagao infantil, cujas normas e 

princfpios estao estabelecidas na Deliberagao 02/2005, do Conselho Estadual de 

Educagao, pautada nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educagao lnfantil. 

Definidas pela Resolugao 01/99 da Camara de Educagao Basica do Conselho 

Nacional de Educagao, as diretrizes "estabelecem os princfpios, fundamentos e 

procedimentos que orientam as instituigoes na organizagao, articulagao, 

desenvolvimento e avaliagao de suas propostas pedag6gicas" (SEED, 2006, p.15). 

No Parecer 22/98 da Camara de Educagao Basica do Conselho Nacional de 

Educagao estao expressas as ideias que sustentam a resolugao. 

Quanta a oferta, OS dados do Censo Escolar de 2007/MEC/Inep/Deep 

apontam 296.563 criangas matriculadas na Educagao lnfantil entre as quais estao 

526 criangas, portanto cerca de 0,17% estao matriculadas em instituigoes publicas 

estaduais. As redes municipais sao responsaveis por 72,7% das matriculas, 

enquanto o setor privado com cerca de 27,08%. 

A respeito da dimensao educativa das instituigoes de educagao infantil 

afirma-se que: 

A educa<;:ao da crian<;:a pequena envolve simultaneamente dois processos 
complementares e indissociaveis: educar e cuidar. As crian<;:as desta faixa 
etaria, como sabemos, tern necessidades de aten<;:ao, carinho, seguran<;:a, 
sem as quais elas dificilmente poderiam sobreviver. Simultaneamente, nesta 
etapa as crian<;:as tomam contato com o mundo que as cerca, atraves das 
experiencias diretas com as pessoas e as coisas deste mundo e com as 
formas de expressao que nele ocorrem. Essa inser<;:ao das crian<;:as no 
mundo nao seria possivel sem que atividades voltadas simultaneamente 
para o cuidare educarestivessem presentes. (BUJES, 2001, p.16) 

0 cuidar e o educar sao processos apontados nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educagao lnfantil, que devem ser tratados pelos estabelecimentos de 

ensino quando da elaboragao e execugao de suas propostas pedag6gicas. 
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2.3.2 Ensino Fundamental 

0 estudo da legisla<;ao educacional brasileira permite a observa<;ao de que o 

ensino fundamental passou, a partir da metade do seculo XX e em fun<;ao das 

transforma<;oes sociais, economicas e polfticas, por varias legisla<;oes e que, ja ha 

muitas decadas, o Brasil preocupa-se com a amplia<;ao do tempo escolar obrigat6rio. 

Neste sentido observa-se que a LDBEN n°. 4.024/1961 estabeleceu para o 

Brasil quatro anos de escolariza<;ao obrigat6ria e em 1970, com o Acordo de Punta 

Del Este e Santiago, o pafs estendeu este tempo para seis anos. Urn ano depois a 

LDBEN n°. 5.692/1971 ampliou o tempo de escolariza<;ao obrigat6ria para oito anos. 

Em 1996 a nova LDBEN n°. 9.394/1996 reafirmou os oito anos apontando a 

amplia<;ao para nove anos. No ano de 2001, a meta 2 do Plano Nacional de 

Educa<;ao, propos a amplia<;ao progressiva do ensino fundamental para nove anos. 

Em 2005, a Lei n°. 11.114/2005 alterou o artigo 6° da LDBEN n°. 9.394/1996 

tornando obrigat6ria a matrfcula da crian<;a de seis anos no ensino fundamental e 

em 2006, a Lei n°. 11.274/2006 fixou nove anos de escolariza<;ao obrigat6ria no 

ensino fundamental com infcio aos seis anos de idade. 

De acordo com o MEC, "o Brasil avan<;ou em dire<;ao a democratizaQao do 

acesso e da permanencia dos alunos no Ensino Fundamental, pois, hoje [2007], 

97% das crian<;as estao na escola" (MEC, 2007, p.9). Em face da universaliza<;ao do 

acesso ao ensino fundamental, a Lei n°. 11.274/2006 objetiva a inclusao de urn 

maior numero de crian<;as no sistema educacional, em especial aquelas oriundas 

das classes populares, uma vez que "as crian<;as de seis anos da classe media e 

alta ja se encontram majoritariamente incorporadas ao sistema de ensino - na pre

escola ou na primeira serie do Ensino Fundamental". (MEC, 2007, p.17) 

Oeste modo o ensino obrigat6rio no Brasil compreende a faixa etaria dos 

seis anos aos quatorze anos de idade e, de acordo com o artigo 32 da Lei n° 

.9.394/1996, com reda<;ao alterada pel a Lei n°. 11.27 4/2006: 

0 ensino fundamental obrigat6rio, com durar;ao de 9 (nove) anos, gratuito 
na escola publica, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, tera por objetivo 
a formar;ao basica do cidadao, mediante: 
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
basicos o pleno domfnio da leitura; da escrita e do calculo; 
II - a compreensao do ambiente natural e social, do sistema politico, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
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Ill - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisigao de conhecimentos e habilidades e a formagao de atitudes e 
valores; 
IV - o fortalecimento dos vfnculos de familia, dos lagos de solidariedade 
humana e de tolerancia recfproca em que se assenta a vida social. (LOB, 
1996) 

A implantagao do ensino fundamental de nove anos convive atualmente com 

a oferta do ensino fundamental de oito anos e cabe aos sistemas organizar o 

perfodo de transigao administrando uma proposta curricular que assegure as 

aprendizagens necessarias ao prosseguimento continuo da escolarizagao. Deve-se, 

ainda, considerar a organizagao federativa e o regime de colaboragao entre os 

sistemas de ensino estaduais, municipais e o Distrito Federal. 

No Parana, a rede estadual de ensino oferta os anos iniciais do ensino 

fundamental em 120 escolas, sendo 54 no NRE de Curitiba, 06 no NRE de 

Jacarezinho, 02 no NRE de Apucarana, 20 no NRE de Maringa, 32 no NRE de 

Londrina e 06 escolas no NRE de Umuarama (Fonte: Portal Dia a Dia Educagao em 

19/06/2009). Dados do Censo Escolar/MEC/Inep/Deed mostram que o numero de 

alunos matriculados no Parana era de 866.588 em 30/5/2007, dos quais 3,05% 

atendidos na rede publica estadual; 87,80% nas redes municipais e 9,15% na rede 

privada, evidenciando a quase totalidade da municipalizagao dos anos iniciais do 

ensino fundamental no Estado. Em contrapartida, nos anos finais do ensino 

fundamental estavam matriculados 811.215 alunos, dos quais 89,53% na rede 

publica estadual, 7,55% na rede privada, 2,86% na rede municipal e 0,06% na rede 

federal evidenciando o atendimento majoritario na esfera estadual. 

2.3.3 Ensino Medio 

Na LDBEN n°. 9.394/96 o ensino medio e especificamente tratado nos 

artigos 35 e 36, da Segao IV do Capitulo II. No artigo 35 o ensino medio e definido 

como etapa final da educagao basica e com duragao minima de tres anos. 0 artigo 

traz como finalidades do ensino medio: 

I - a consolidagao e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparagao basica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser ca'paz de se adaptar com flexibilidade 
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a novas condi<;oes de ocupa<;ao ou aperfei<;oamento posteriores; 
Ill - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
forma<;ao etica e 0 desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento critico; 
IV - a compreensao dos fundamentos cientifico-tecnol6gicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a pratica, no ensino de cada 
disciplina. (LDBEN 9.394/96) 

E importante ressaltar o disposto no inciso IV uma vez que ele trata de 

finalidade diretamente relacionada as areas do conhecimento. Areas estas que se 

traduzem por disciplinas nas matrizes curriculares escolares, entre as quais as 

disciplinas de Biologia, Fisica e Quimica no ensino medio. A relac;:ao entre teoria e 

pratica tambem e apontada claramente, neste inciso. 

Quanta a organizac;ao, o artigo 24, lnciso I do Capitulo II da mesma lei, 

estabelece "oitocentas horas, distribuidas por urn minima de duzentos dias de 

efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando 

houver" como carga horaria minima para o ensino media. 

Para a organizac;:ao das matrizes curriculares a Resoluc;ao n° 3, de 

26/06/1998, da Camara de Educac;:ao Basica do Conselho Nacional de Educac;ao, 

em seu artigo 11, inciso Ill, dispoe que "a base nacional comum devera 

compreender, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do tempo minima de 

2.400 (duas mile quatrocentas) horas, estabelecido pela lei como carga horaria para 

0 ensino media". 

Destinam-se, portanto, ate 25% (vinte e cinco por cento) do tempo minima a 

parte diversificada, nela inclusa a oferta obrigat6ria de uma lingua estrangeira, 

definida pela comunidade. (art. 36, inciso Ill) 

0 item 8 da lnstruc;ao 015/2006-SUED/SEED, de 28/11/2006, estabelece 

que "a Base Nacional Comum da Matriz Curricular devera ser composta pelas 

seguintes disciplinas: Arte, Biologia, Educac;ao Fisica, Filosofia, Fisica, Geografia, 

Hist6ria, Lingua Portuguesa, Matematica, Quimica e Sociologia", caracterizando 

assim a obrigatoriedade das disciplinas de Biologia, Fisica e Quimica, no ensino 

media. 

Esta lnstruc;ao estabelece a carga horaria minima de duas horas-aula e 

maxima de quatro horas-aula semanais para cada uma das disciplinas, podendo ser 

ofertadas em uma, duas, tres ou quatro series, cabendo a definic;ao aos 

estabelecimentos de ensino. 

Na instruc;ao pontua-se, ainda, a importancia de tratar as disciplinas com 



38 

equidade quando da distribuic;ao do numero de aulas na matriz. 

De acordo com relat6rio de matrfculas do SAE/SEED, de 20/03/09, a rede 

publica estadual de ensino oferta ensino medio em 1.419 estabelecimentos, 

atendendo a 518.178 alunos matriculados, dos quais 4.613 frequentam o ensino 

medio integrado. 

Analisados os dados do Canso Escolar de 2007/MEC/Inep/Deep constata-se 

que em 2007 o numero de alunos matriculados no Parana era de 469.094, dos quais 

417.566 matriculados na rede publica estadual de ensino, o que corresponds a 89% 

do total de alunos matriculados. Esta preponderancia aponta o cumprimento do 

disposto na legislac;ao quanto ao regime de colaborac;ao entre os antes federados, 

que determina o ensino medio como competencia da instancia estadual. 

Reconhecido como etapa da educac;ao basica a partir da LDBEN n° 

.9.394/1996, o ensino medio ganha destaque no Plano Nacional de Educac;ao, Lei n° 

.1 0.172/2001, que estabeleceu metas para a educac;ao brasileira, a serem 

realizadas no perfodo de 1 0 a nos a contar de sua publicac;ao. Nele aparece como 

meta importante a garantia do acesso do ensino medio aos alunos concluintes do 

ensino fundamental, em idade regular. 

Quanto ao financiamento da educac;ao, vigorou no perfodo de 1997 a 2006 o 

Fundo de Manutenc;ao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizac;ao 

do Magisterio - FUNDEF. Este fundo foi substitufdo pelo Fundo de Manutenc;ao e 

Desenvolvimento da Educac;ao Basica e de Valorizac;ao dos Profissionais da 

Educac;ao- FUNDEB, institufdo pela Emenda Constitucional n°. 53, de 19/12/2006. 

Ele e urn fundo de natureza contabil destinado a financiar a Educac;ao Basica, da 

creche ao ensino medio, ou seja, de financiamento de todas as etapas da Educac;ao 

Basica, no perfodo de 2007 ate 2020. 

Os recursos sao baseados no numero de alunos da educac;ao basica 

publica, de acordo com o ultimo canso escolar. Os municfpios recebem os recursos 

do FUNDEB com base no numero de alunos da educac;ao infantil e do ensino 

fundamental, e os estados, com base no numero de alunos do ensino fundamental e 

medio, respeitando-se os ambitos de atuac;ao prioritaria, conforme art. 211 da 

Constituic;ao Federal. Compoem este fundo percentuais das receitas do Fundo de 

Participac;ao dos Estados (FOE), Fundo de Participac;ao dos Municfpios (FPM), 

lmposto sobre Circulac;ao de Mercadorias e Servic;os (ICMS), lmposto sobre 

Produtos lndustrializados, proporcional as exportac;oes (IPiexp), Desonerac;ao das 
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Exportagoes (LC n° 87/g6), Impasto sabre Transmissao Causa Mortis e Doagoes 

(ITCMD), Impasto sabre Propriedade de Velculos Automotores (IPVA), cota parte de 

50% do Impasto Territorial Rural (ITR) devida aos municlpios, e receitas da dlvida 

ativa e de juros e multas incidentes nas fontes acima mencionadas. (Fonte: 

<http://portal.mec.gov.br>, em 2g/Q6/20Qg) 

2.4. DIRETRIZES CURRICULARES 

Diretrizes Curriculares balizam a organizagao pedag6gica nos 

estabelecimentos de ensino de todo pals. Registram-se, a seguir, aspectos 

referentes as diretrizes nacionais e estaduais, importantes para este trabalho. 

2.4.1 Diretrizes Curriculares Nacionais 

A Resolugao n°. 3/g8 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Media, aprovada pelo Conselho Nacional de Educagao e homologada pelo 

ministro da Educagao Paulo Renata de Souza, em 01/06fg8, cumpre a incumbencia 

legal prevista na LDBEN n° g,3g41g6 que atribui, em seu artigo go inciso IV, a Uniao 

"estabelecer, em colaboragao com os Estados, o Distrito Federal e os Municlpios, 

competencias e diretrizes para a educagao infantil, o ensino fundamental e o ensino 

media, que nortearao os currlculos e seus conteudos mlnimos, de modo a assegurar 

forma gao basica comum". 

De acordo com o Parecer n°. 15/g8 do CNE, o documento de apresentagao 

das propostas de regulamentagao da base curricular nacional e de organizagao do 

ensino media foi apresentado ao CNE pelo ministro da Educagao e do Desporto, em 

07/07fg7, atraves do Aviso n°. 307, para apreciagao e deliberagao da Camara de 

Educagao Basica. 0 disposto na Lei g.13111gg5 que atribui, em seu artigo go alfnea 

c, a Camara de Educagao Basica do CNE "deliberar sabre as diretrizes curriculares 

propostas pelo Ministerio da Educagao e do Desporto", bern como a LBO legitimam a 

tarefa propositiva do MEG e a deliberativa ao CNE. 

Uma vez aprovados, chegam as escolas de todo pals documentos 

intitulados "Parametros Curriculares Nacionais" destinados a organizagao curricular 
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para o Ensino Medio, bern como o correspondents para o terceiro e quarto ciclos do 

Ensino Fundamental (5a a aa series). A respeito dos PCN: 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educa9ao Nacional em 1996 e a troca 
da gestao do Governo Federal foram lan9ados os Parametros Curriculares 
Nacionais- PCN, entre os professores em todo o territ6rio Nacional, com a 
proposta da gestao 1994 e 1998, e com ampla divulga9ao e socializa9ao 
das novas propostas curriculares. As escolas receberam uma serie de 
materiais de apoio ao professor e, subjacente a este material, uma nova 
concep9ao de trabalho e de organiza9ao da estrutura curricular, tambem 
absorvida e assumida pela SEED. Alem do material recebido, no Estado do 
Parana, na gestao educacional de 1998 a 2002, houve urn investimento na 
capacita9ao das equipes pedag6gicas e dos professores em rela9ao as 
propostas dos PCN, acompanhadas de uma base de apoio de documentos 
escolares e da propria organiza9ao pedag6gica interna do sistema que 
passou a utilizar-se dos termos e referenciais dos PCN. A partir de 1999 o 
Conselho Nacional de Educa9ao inicia a reforma curricular e inicia o 
lan9amento dos documentos referenciais e das normas, por meio de 
Delibera96es e Pareceres, que viriam a direcionar a organiza9ao 
pedag6gica da escola - as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN. 
(ARGO-VERDE, 2004, p.4) 

2.4.2 Diretrizes Curriculares do Parana 

A garantia dos direitos sociais e individuais explicitados na Constituic;ao 

Federal e reafirmados na Lei de Diretrizes e Bases da Educac;ao Nacional exige da 

Secretaria de Estado da Educac;ao, enquanto 6rgao mantenedor da rede publica 

estadual, o planejamento de ac;oes polfticas e pedag6gicas que culminem na 

efetivac;ao do processo de ensino e aprendizagem nas escolas paranaenses. 

No Estado do Parana a eleic;ao de um novo governo, para o perfodo de 2003 

2006, com posic;oes polfticas divergentes das polfticas neoliberais da gestao 

anterior, estabeleceu como meta de governo a formulac;ao de novas diretrizes 

curriculares para a Educac;ao. Ate entao, a gestao anterior adotava as propostas dos 

Parametros Curriculares Nacionais para a organizac;ao do currfculo nas escolas da 

red e. 

Nesse sentido a atual Secretaria de Estado da Educac;ao, professora Yvelise 

Freitas de Souza Arco-Verde afirma: 

E tarefa do Estado e especialmente da SEED a indica9ao das diretrizes 
curriculares que sustentam o processo educacional nos diferentes nlveis e 
modalidades de ensino. Esta tarefa deve estar permeada por princlpios 
democraticos que possibilite uma escola de qualidade, que seja universal, 
publica e gratuita. Por outro lado, e fundamental uma compreensao de que 
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os profissionais docentes sao os nossos maiores e melhores protagonistas 
da reformula<;ao curricular. Os professores em sua pratica na escola, 
tornam-se sujeitos epistemicos, capazes de refletir, analisar e propor as 
indica<;oes mais apropriadas para o processo de ensino e de aprendizagem. 
(ARGO-VERDE, 2004, p.3) 

Estabelecidos os princfpios e os participantes da reformula<;ao curricular a 

SEED estabeleceu uma proposta para desenvolvimento das diretrizes, constitufda 

de diferentes etapas: diagn6stico da realidade paranaense e organiza<;ao de 

seminarios sobre tematicas educacionais nacionais e locais, nos diferentes nfveis e 

modalidades de ensino, que subsidiassem as discussoes dos professores; 

organiza<;ao de urn processo de discussao coletiva nas escolas; sistematiza<;ao das 

propostas curriculares por disciplina, nfveis e modalidade; (re)organiza<;ao dos 

projetos politicos pedag6gicos das escolas, portanto dos saberes escolares; 

avalia<;ao e acompanhamento pela SEED e NRE do trabalho desenvolvido nos 

estabelecimentos de ensino a fim de garantir a unidade de trabalho. 

A reformula<;ao da proposta curricular no Parana firmou-se, entao, no 

trabalho coletivo. A organiza<;ao curricular no Parana, a partir do trabalho coletivo 

dos profissionais da educa<;ao da rede publica, com a participa<;ao de especialistas e 

consultores das lnstitui<;oes de Ensino Superior, foi experenciada no final da decada 

de 80 e resultou no Currfculo Base do Estado do Parana, publicado em 1990. Neste 

documento sao encontrados os objetivos, os conteudos, a metodologia e a avalia<;ao 

para cada area do conhecimento, trabalhadas nas escolas paranaenses, em nfvel 

fundamental e medio. 

A respeito desta op<;ao para a elabora<;ao da nova proposta curricular a 

professora Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde, Superintendente da Educa<;ao no 

infcio da gestao 2003-2006, observa: 

Nao se trata de construir um curricula unico com uma unica grade com 
varia<;oes desta. A ideia e de construir, no coletivo das escolas, com os 
professores, profissionais da educa<;ao, alunos e pais, um conjunto de 
ideias que permeiem as propostas que estarao na base do processo de 
ensinar e do aprender nas escolas, as quais vao se constituir nas diretrizes 
curriculares. (ARGO-VERDE, 2004, p.5) 

A proposta inicial foi completada. 0 conjunto das Diretrizes Curriculares 

Estaduais para a Educa<;ao Basica compoe-se de diretrizes para as disciplinas de: 

Arte, Biologia, Ciencias, Educa<;ao Ffsica, Ensino Religioso, Filosofia, Ffsica, 

Geografia, Hist6ria, Ungua Estrangeira Moderna, Ungua Portuguesa, Matematica, 
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Quimica e Sociologia. Os documentos encontram-se a disposic;ao na pagina do 

Governo em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br> . 

Encontram-se, nas DCE das disciplinas de Ciencias, Biologia, Fisica e 

Quimica, indicac;oes para a utilizac;ao das experimentac;oes como recurso 

metodol6gico para o ensino de conceitos e saberes destas areas do conhecimento. 

2.5. EXPERIMENTAQAO COMO RECURSO PEDAGOGICO 

A seguir apresenta-se aspectos sabre o significado da experimentac;ao no 

ambiente escolar, a relac;ao entre professor e experimentac;ao enquanto recurso 

pedag6gico e os laborat6rios escolares como espac;os destinados a experimentac;ao. 

2.5.1 Experimentac;ao no Ambiente Escolar 

Pensar em experimentac;ao no ambiente escolar e pensar na natureza do 

conhecimento cientifico. 

Embora se apresente como urn sistema te6rico o conhecimento cientifico 

apresenta uma dimensao te6rica e uma dimensao empirica. Oportunizar aos 

estudantes, durante seu processo de formac;ao, o ensino te6rico associado ao 

ensino pratico e considerar as dimensoes do conhecimento cientifico. 

lsso nao significa admitir que podemos adquirir uma compreensao dos 
conhecimentos te6ricos atraves de experimentos, mas que as dimensoes 
te6ricas e empiricas do conhecimento cientifico nao sao isoladas. Nao se 
trata, pais, de contrapor o ensino experimental ao te6rico, mas de encontrar 
formas que evitem essa fragmenta<;ao no conhecimento, para tornar a 
aprendizagem mais interessante, motivadora e acessivel aos estudantes. 
(BORGES, 2002, p.16) 

Cabe a escola o acesso dos estudantes ao conhecimento cultural, filos6fico 

e cientifico, nas suas varias dimensoes. 

E preciso ter clara que a experimentac;ao nos laborat6rios, aquela 

comumente associada ao fazer/pensar do cientista, do pesquisador dos diferentes 

campos do conhecimento cientifico, nao e a experimentac;ao dos laborat6rios 

escolares. Elas sao diferentes porque tern diferentes papeis e objetivos. 
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Quais seriam, portanto, o papel e o objetivo da experimentagao nos 

laborat6rios escolares? 

Sabre o papel da experimentagao pode-se dizer que: 

qualquer que seja o tipo de experimento que nos proponhamos a realizar 
com nossos alunos, ele nao subsiste isoladamente. Situa-se, na verdade, 
em urn contexte onde, explicita ou implicitamente, estao presentes tambem 
o conhecimento formalmente constitufdo a que se refere o experimento eo 
fenomeno "natural" artificialmente trabalhado pelo experimento. 0 
conhecimento formalmente constitufdo refere-se as nog6es e conceitos 
consagrados no ambito da ciencia e que estao relacionados as quest6es 
focalizadas no experimento considerado. 0 fenomeno natural refere-se as 
transformag6es tal como ocorrem na realidade nao manipulada pelo 
experimento. A experimentagao no ensino, pais, nao se encerra em si 
mesma, mas se apropria artificialmente de fenomenos do ambiente, lidando 
com eles, trabalhando-os segundo determinados objetivos cognitivos. E 
estes objetivos, de alguma forma estao balizados no conhecimento 
formalmente constitufdo. (AMARAL, 1997) 

0 autor considera que para o estabelecimento do papel da experimentagao 

e importante a articulagao entre o can~ter epistemol6gico, o carater pedag6gico e as 

dimensoes sociol6gicas e ideol6gicas que as afetam. Ao carater epistemol6gico 

estaria intimamente correlacionado a concepgao da ciencia adotada; ao can~ter 

pedag6gico associa-se a concepgao de curricula adotado e as dimensoes 

sociol6gicas e ideol6gicas estao relacionadas ao usa didatico da experimentagao. 

lsto significa dizer, portanto que a experimentagao no ensino de Ciencias 

acontece, implfcita au explicitamente, dentro de urn contexto escolar, social e 

cientffico que nao podem ser desconsiderados. 

Neste sentido a literatura aponta o favorecimento de diferentes fins ao Iongo 

do tempo a experimentagao, atrelados as diferentes correntes epistemol6gicas e 

concepgoes educacionais, bern como aos diferentes processos hist6ricos. BORGES 

(2002, p.17) aponta quatro objetivos associados tradicionalmente par docentes e 

alunos aos laborat6rios: verificar/comprovar leis e teorias cientfficas, ensinar o 

metoda cientffico, facilitar a aprendizagem e compreensao de conceitos e, ensinar 

habilidades praticas. 

Curiosamente, embora esses objetivos tenham se constitufdo ao Iongo da 

Hist6ria da Ciencia, e propostos inclusive como alternativas de substituigao de urn 

pelo outro, hoje eles coexistem nas escolas. 

A experimentagao organizada para verificar/comprovar leis e teorias pode ter 

urn carater demonstrativo au urn carater experimental. Ao utilizar-se da 
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demonstragao, o professor, normalmente, apresenta urn conceito ja trabalhado 

teoricamente de forma expositiva. Assim a pratica passa a ser urn complemento, 

uma reafirmagao, urn outro olhar sabre urn conceito estudado. Quando o professor 

propoe a pratica aos alunos, o faz atraves de urn roteiro que determina passo a 

passo a garantia da obtengao do resultado esperado, ou seja, a certeza da 

comprovagao do conceito estudado. Raramente o sentido se inverte e a pratica 

antecede a teoria. E se o preenchimento de urn relat6rio estiver condicionado a urn 

resultado avaliativo o erro ou insucesso do experimento, totalmente possiveis no 

ambito da experimentagao, sao negados com a alteragao dos resultados 

experimentais pelas possibilidades ou respostas te6ricas aprendidas/ouvidas. 

A respeito da verificagao/comprovagao de leis ou teorias e importante 

ressaltar que: 

Quem realiza o experimento geralmente e o professor, mas mesmo que seja 
o aluno, nos padroes expostos, nao se altera o seu papel pedag6gico e 
significado epistemol6gico. 0 mundo real e conceitualmente abstrafdo, nao 
havendo uma clara correlagao entre o conhecimento cientffico ensinado e 
os aspectos do ambiente a que se refere. 0 conhecimento cientffico 
representa o ponto de partida e o de chegada do processo de ensino. 
(AMARAL, 1997) 

Neste caso, pode-se dizer que o conhecimento cientifico tern urn fim em si 

mesmo. Ainda, que as aulas te6ricas que antecederam as aulas praticas zeraram os 

conhecimentos previos dos alunos e que seus conhecimentos de sensa comum, 

construidos culturalmente, foram substituidos pelos conhecimentos cientificos 

apresentados teoricamente pelo docente e comprovados no laborat6rio, cumprindo a 

escola seu papel de formagao educacional. 

Ter como objetivo da experimentagao ensinar o metoda cientifico e fazer o 

caminho inverso. E acreditar que o aluno a partir da pratica experimental ira 

reconstituir o conhecimento cientifico atraves de etapas dirigidas e, ao redescobri-lo, 

chegar a formulagao das leis e teorias atraves de urn metoda indutivo. 0 emprego 

desta metodologia no ensino de Ciencias, onde o professor planeja passo a passo o 

experimento e o aluno o realiza, a fim de obter dados mensuraveis, verdadeiros, 

objetivos, para redescobrir o conhecimento, desconsidera que os cientistas nao tern 

ao seu dispor 'urn metoda cientifico', unico e especifico, com o qual produzem 

conhecimento cientifico. Nao se esclarece ao aluno que os cientistas utilizam-se sim 
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de metodos e que estes tern Intima relac;ao com as pesquisas a que eles se 

pro poem. 

A redescoberta e apresentada como equivalente ao metodo cientffico e o 
processo de produgao do conhecimento e tratado como algo meramente 
empirico e indutivo. ( ... ) a experimentagao nao assimila uma das 
caracteristicas essenciais de que e dotada nas atividades cientfficas 
verdadeiras, que e o de investigar a influencia de determinados fatores do 
desenvolvimento de urn fenomeno procedendo-se ao chamado controle de 
variaveis. Tambem nao fica sujeita as deficiencias humanas de rna 
formulagao do problema, ou de anunciagao de hip6teses insatisfat6rias, ou 
de adogao de procedimentos de verificagao imprecisos ou inadequados, e, 
conseqOentemente, o alcance de resultados insatisfat6rios ou equivocados. 
(AMARAL, 1997) 

Professores e alunos afirmam que a experimentac;ao facilita a aprendizagem 

e possibilita a compreensao de conceitos. Atras desta afirmac;ao podem estar 

ocultas necessidades que nao podem ser desmerecidas no processo de ensino e 

aprendizagem: a do aluno participar ativamente do processo educacional; dele se 

relacionar mais diretamente com o professor ou os colegas; de formular suas 

pr6prias hip6teses para compreender os fenomenos do contexto onde se insere; de 

explorar o ambiente mftico que parece ser o laborat6rio; desvelar a pesquisa e a 

Ciemcia. E na experimentac;ao, seja por metoda indutivo ou dedutivo, na forma 

demonstrativa ou da pratica experimental, acabe sendo secundarizada uma de suas 

grandes caracterfsticas: a de revelar contradic;oes entre o conhecimento do aluno e o 

conhecimento cientffico. Caracterfstica esta que poe frente a frente a hip6tese do 

aluno sabre urn fato observado e a evidencia que a limita, exigindo do aluno uma 

reformulac;ao conceitual, e para que: 

esta potencialidade seja pasta em pratica e necessaria urn professor capaz 
de detectar as contradigoes que existem entre a maneira de o aluno pensar 
e o formalismo cientffico. 86 assim ele podera fazer propostas claras aos 
seus alunos, buscando coloca-los diante de conflitos a partir dos quais surja 
uma reversao na sua maneira de pensar. Mas, para que isso ocorra e 
precise que ele - o professor- ja tenha resolvido estes conflitos a partir com 
os quais se defrontam seus alunos. Se as contradigoes do professor se 
situarem no mesmo nivel das des seus alunos, pouca esperanga existe de 
que resulte urn born ensino. (AXT, 1991, p.86) 

Ensinar habilidades praticas pode se referir a tecnicas basicas de 

laborat6rio, tais quais manusear "equipamentos e instrumentos especfficos, medir 

grandezas ffsicas ou fazer pequenas montagens" e a tecnicas de investigac;ao, como 

"repetir procedimentos para aumentar a confiabilidade dos resultados obtidos, 
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aprender a colocar e a obter informagoes de diferentes formas- como diagramas, 

esquemas graficos, tabelas, etc". (BORGES apud MILLAR, 2002, p.20) 

lnseridas no processo de experimentagao, cabe lembrar que estas 

habilidades nao sao de exclusividade do campo de conhecimento cientifico e que, 

mesmo no mundo atual, onde as tecnologias sao transformadas em alta velocidade, 

nao sao elas o objeto de estudo das disciplinas de Biologia, Ffsica, Qufmica e 

Ciencias, presentes nas matrizes curriculares do ensino fundamental e media. 

A experimentagao, analisada a partir dos objetivos aos quais mais 

corriqueiramente esta associada, e complexa, pois, hora e tratada como recurso 

metodol6gico e noutro momenta passa a objeto da propria Ciencia. E, compreendida 

ou nao, pedag6gica, social, ideol6gica ou epistemologicamente, ela esta 

evidentemente associada a melhoria da qualidade de ensino e a aproximagao entre 

o trabalho cientifico e o ensino da Ciencia no espago escolar; entre a pratica e a 

teoria presentes no conhecimento cientffico. Sendo que sua presenga pode assim 

ser justificada: 

A importancia da realizac;ao de uma atividade experimental parece ser 
inegavel se considerarmos que os professores, ao exercerem a docencia, 
sao formadores de pessoas que desenvolverao papel fundamental na 
sociedade em que estao inseridas. Nessa perspectiva, tem-se jovens que, 
independentemente da profissao que escolherem, atuarao na sociedade, a 
qual se encontra em processo constants de transformac;ao, principalmente 
na area tecnol6gica, da qual a experimentac;ao e a base. Desenvolver 
atividades que permitam ao aluno refletir, questionar entre outros aspectos, 
deve ser o papel do components experimental no processo ensino
aprendizagem. (ROSA, 2003, p.25) 

Neste contexto os laborat6rios escolares procuram conquistar espago fisico 

e pedag6gico. 

2.5.2 Laborat6rios Escolares como Espagos Pedag6gicos 

Para realizar o processo educativo a escola tern se utilizado de diferentes 

espagos, entre eles salas de aula, bibliotecas, salas de multimeios (TV, DVD, 

projetores etc.), audit6rios, canchas esportivas, laborat6rios de informatica, patios e 

laborat6rios de ciencias. 

Os pianos de agao docente, definidos para realizar a proposta curricular da 
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escola, e o que determina (ou deveria determinar) o uso deste ou daquele espac;o 

escolar. Associadas a eles estao as diferentes modalidades didaticas, classificadas 

segundo diferentes criterios, tais quais: participac;ao relativa de docentes e 

estudantes na sala, o tamanho de grupos, objetivos do ensino, atividades que os 

professores desenvolvem, etc. apontadas por KRASILCHIK (2005, p.77). Segundo 

este ultimo criterio, a autora (apud Ascher, 1966) apresenta o "falar - aulas 

expositivas, discussoes, debates; fazer- simulac;oes, aulas praticas, jogos, projetos 

e mostrar- demonstrac;oes, filmes etc." 

Sobre as disciplinas de tradic;ao curricular na Educac;ao Basica podemos 

observar que a "Fisica, a Quimica e a Biologia sao ciencias de natureza 

experimental, isto e, o conhecimento cientifico evolui a medida que suas hip6teses 

ou teorias podem ser corroboradas pela evidencia experimental" (AXT, 1991, p.79) 

e, em func;ao de sua natureza te6rica e pratica, podemos supor que os professores 

busquem utilizar modalidades didaticas que traduzam esta especificidade. No 

entanto, o que mais se observa e o uso de aulas expositivas para as disciplinas 

relacionadas ao conhecimento cientifico, e do mesmo modo, nas demais. E sobre 

esta escolha: 

Argumentos de ordem pedag6gica podem ser invocados para justificar o 
usa de aulas expositivas em certos momentos de urn curso: elas permitem 
ao professor transmitir suas ideias, enfatizando os aspectos que considera 
importantes, impregnando o ensino com o entusiasmo que tern pela materia. 
Melhor do que qualquer outra modalidade didiltica, as aulas expositivas 
servem, portanto, para introduzir urn assunto novo, sistematizar urn t6pico, 
ou comunicar experiencias pessoais do professor. No entanto, apesar desse 
potencial, e dificil explicar, apenas com base em argumentos de ordem 
pedag6gica, a enorme preponderancia das aulas expositivas sabre todos os 
tipos de atividades desenvolvidas em sala de aula. (KRASILCHIK, 2005, 
p.78). 

Entre os principais argumentos que justificam o pouco uso de outros 

espac;os no ambiente escolar e, especificamente, o do laborat6rio escolar como 

alternativa as aulas expositivas, encontra-se em AXT (1991, p.83-86) a falta de 

equipamentos e a impossibilidade de fazer reparos ou reposic;oes, bern como a 

pouca qualificac;ao do professor, ou seja, somam-se aos argumentos de ordem 

pedag6gica os de ordem economica, de ordem estrutural e de ordem humana. 

Estes aspectos quando analisados mostram-se extremamente complexos. 

Pensar os laborat6rios como espac;os possiveis para a realizac;ao de uma proposta 

curricular que, ao propor o trabalho pedag6gico para as disciplinas de Biologia, 
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Ffsica e Qufmica no ensino media e, para a disciplina de Ciencias no ensino 

fundamental, reconhec;a e assuma a natureza do conhecimento cientffico, por si s6, 

e intrincado. Pensar estes espac;os providos de uma rica gama de diferentes objetos 

e equipamentos, amplos, iluminados, com professores graduados e em continuo 

processo de formac;ao continuada e com auxiliares/laboratoristas capacitados, nao 

garantem o ensino do conhecimento cientffico, ou o seu aprendizado. 

Sabre esta questao, ao estudar a relac;ao entre o professor de ffsica e o 

fracasso da implementac;ao da experimentac;ao na disciplina, observou-se que o: 

malogro da implementagao experimental no ensino media pelo professor de 
fisica, nao se reduz a simples leitura negativa fundamentada na falta de 
material, de laborat6rio, de horario na grade escolar etc. Sem desconsiderar 
a importancia desses fatores, vimos que eles nao sao condigoes 
necessarias e nem a leitura subjacente a eles e suficiente para se 
compreender a totalidade daquele problema. Decorre que uma mais 
completa compreensao dessa questao ultrapassa uma leitura da relagao 
com o saber profissional do professor, sendo que a configuragao dos 
vinculos nas relagoes com o Eu, Outro e Mundo determina, 
fundamentalmente, a pratica ou nao de atividades empiricas na escola.( ... ) 
Essencialmente, mais dificil torna-se esta mudanga, pois a relagao do 
sujeito baseada nessas tres relagoes e, no fundo, resultado de um perfil 
subjetivo (VILLANI et al. 2001) dos sujeitos e, em particular, da configuragao 
do saber profissional do professor junto as atividades praticas. (LABURU et 
al, 2007, p.318) 

Ainda sabre o pouco uso dos laborat6rios, por professores de biologia, 

sustenta-se que: 

Embora a importancia das aulas seja amplamente reconhecida, na realidade 
elas formam uma parcela muito pequena dos cursos de biologia, porque, 
segundo os professores, nao ha tempo suficiente para a preparagao do 
material, falta-lhes seguranga para controlar a classe, conhecimentos para 
organizar experiencias e tambem nao dispoem de equipamentos e 
instalagoes adequadas. Mesmo admitindo que alguns dos fatores 
mencionados possam ser limitantes, nenhum deles justifica ausencia de 
trabalho pratico em cursos de biologia. Um pequeno numero de atividades 
interessantes e desafiadoras para o aluno ja sera suficiente para suprir as 
necessidades basicas desse components essencial a formagao dos jovens, 
que lhes permits relacionar os fatos as solugoes de problemas, dando-lhes 
oportunidades de identificar questoes para investigagao, elaborar hip6teses 
e planejar experimentos para testa-las, organizar e interpretar dados e, a 
partir deles, fazer generalizagoes e interferencias. Por outro lado, tao 
prejudicial como nao dar aulas praticas e faze-lo de forma desorganizada, 
em que os estudantes, sem orientagao, nao sabem como proceder, ficando 
com uma visao deformada do significado da experimentagao no trabalho 
cientifico. (KRASILCHIK, 2005, p.87) 

E relevante situar o laborat6rio na perspectiva dos alunos. A proposta de 
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aula pratica normalmente e bern recebida pelos alunos tanto do ensino fundamental 

quanta media. Ele e urn ambiente mitico. Ao contrario de outros ambientes na 

escola, tais como canchas, bibliotecas, audit6rios, refeit6rios, o laborat6rio esta 

sempre fechado. No imaginario dos estudantes ele encerra muitas possibilidades. E 
o espago de vidrarias, de reagentes, de instrumentos e materiais desconhecidos, do 

esqueleto e seres biol6gicos em vidros. E urn espac;o onde ele e urn participants 

ativo do processo de ensino, onde pode questionar sem restric;oes o professor, os 

colegas e a si mesmo, porque e espago de explorac;ao do desconhecido. Para 

GIORDAN (1999, p.43) e de conhecimento "o fato de a experimentac;ao despertar 

forte interesse entre alunos de diversos niveis de escolarizac;ao. Em seus 

depoimentos, os alunos tambem costumam atribuir a experimentac;ao urn carater 

motivador, ludico, essencialmente vinculado aos sentidos". 

A experimentac;ao, no entanto, nao requer urn local especial para sua 

realizac;ao. E possivel realizar experimentos em diversos ambientes no espac;o 

escolar, ou seja, e possivel adequar a urn s6 tempo: experimentos, ambientes 

escolares e o conhecimento a ser ensinado. Experimentos simples podem ser 

realizados na sala de aula ou no patio da escola, no entanto: 

E sem duvida interessante dispor-se na escola de uma sala reservada para 
as aulas praticas. A existencia desse espac;o permite o acondicionamento, 
com seguranc;a, do material especffico, bem como daquele construfdo pelos 
alunos, assegura a preservac;ao dos experimentos que requerem 
acompanhamento durante varios dias ou semanas e aumenta o leque de 
opc;oes no planejamento das experiencias. Um local cuja utilizac;ao e 
habitual por alunos e professores torna-se um espac;o vivo de 
enriquecimento e produc;ao de conhecimento. (GIOPPO et al, 1998, p.44) 

Afirma KRASILCHIK (2005, p.121) que "o ambiente no qual os alunos 

trabalham e urn dos elementos na transmissao das ideias da escola sabre curricula 

e sabre o processo ensino-aprendizagem". Entao disponibilizar para alunos e 

professores urn espac;o adequado ao ensino de ciencias e investir em melhoria na 

qualidade de ensino. Sabre este investimento AXT (1991, p.84) nos alerta 

lembrando que, considerando a realidade escolar pasta, urn investimento minima 

para urn born ensino de ciencias nao e de baixo custo. 
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2.5.3 lnfraestrutura dos Laborat6rios Escolares 

Quando se pensa a respeito da infraestrutura dos laborat6rios escolares se 

busca mapear as condic;oes essenciais para que o professor execute a proposta 

pedag6gica planejada. Essas condic;oes passam pela adequac;ao do espac;o fisico, 

pelos recursos materiais disponibilizados e pela garantia de organizac;ao e 

manutenc;ao. 

Ao descrever sobre o ambiente em que se constituem os laborat6rios 

escolares Krasilchik (2005, p.121) diz que o modo de ocupac;ao do espac;o aponta 

como se estabelecem as relac;oes entre professores e alunos, bern como qual o 

curricula adotado. A autora afirma que "salas de aula ou laborat6rios com carteiras e 

mesas fixas voltadas para a mesa do professor, sempre em Iugar de destaque, 

representam a valorizac;ao de urn ensino essencialmente baseado na transmissao 

de informac;oes no sentido professor-alunos" e que, quando se privilegia maior 

interac;ao entre professores e alunos e deste entre si, "o local de trabalho do 

professor nao ocupa posic;ao dominante no conjunto, formado por mesas e carteiras 

m6veis, que podem ser combinadas de varias formas, adequadas ao trabalho 

individual ou em grupo". Para ela devem ser consideradas na instalac;ao de 

laborat6rios escolares: 

prioritariamente, as atividades que ali serao realizadas, em fun<;ao dos 
outros determinantes especfficos, como a densidade dos alunos, as 
condi<;oes de agua, luz, ilumina<;ao, gas etc., e ainda a localiza<;ao do 
laborat6rio no predio da escola. (KRASILCHIK, 2005, p.122) 

Ao indicar urn trabalho conjunto entre o professor e o engenheiro na 

projec;ao de urn laborat6rio, a autora indica a inadequac;ao da dissociac;ao das 

questoes pedag6gicas das de ordem estrutural, ou seja, que a proposta de trabalho 

com a experimentac;ao deve ser levada em conta quando da construc;ao de urn 

laborat6rio ou da adaptac;ao de uma sala com fim de experimentac;ao. Para a 

elaborac;ao de urn projeto estao mencionados a considerac;ao da localizac;ao no 

pn3dio escolar, de suas dependencias, dimensoes e mobiliarios. 

Localiza<;ao: Por questoes de seguran<;a, as dependencias para o ensino de 
biologia [fisica e quimica] devem situar-se no andar terreo, com saidas para 
o exterior. Boa ilumina<;ao e boa ventila<;ao sao imprescindiveis. E 
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aconselhavel um local de facil acesso para os alunos e os professores, pois 
isso, geralmente, intensifica o uso. 
Dependencias: 0 conjunto de comodos necessarios a um born ensino de 
biologia [fisica e quimica] deve compreender: laborat6rio para aulas 
praticas, sempre que possivel combinado com uma sala para aulas e 
discussoes; area separada do laborat6rio para preparagao do material; local 
para sua armazenagem e local para a manutengao de experiencias em 
andamento, com entradas separadas para que os alunos possam vir 
trabalhar fora do horario das aulas. A area para armazenamento de projetos 
e uma caracteristica do laborat6rio de biologia, pois as experiencias, em 
geral, levam tempo para se completar. Para o cultivo de plantas e animais, 
deve haver, proximo ao laborat6rio principal, um tanque e uma pequena 
estufa, onde ficarao aquarios, terrarios, vasos com plantas, sementeiras etc. 
Dimensoes: Para as aulas praticas poderem atingir todos os seus objetivos, 
o tamanho ideal da classe deve ser de 30 alunos. Gada aluno deve dispor 
de um espago de 3 m2

' o que da um total de 90 m2
. As paredes devem ser 

lavaveis, o assoalho precisa ser feito de materiais que nao manche em 
contato com substancias quimicas ou com agua, e, para evitar acidentes, o 
piso nao deve ser liso e escorregadio. 
Mobiliario: Um laborat6rio para aulas de biologia [fisica e quimica) deve 
conter prateleiras, para dispor o material e as experiencias em execugao, 
mesas para os alunos, mesas para o professor e para o uso geral, quadro 
negro para avisos, pias para uso dos alunos, baque para lavar vidraria, alem 
de geladeira e capela. (KRASILCHIK, 2005, p.123-124) 

Outra questao se refere a seguranga. Sao amplamente citados os cuidados 

necessarios com a definigao dos materiais escolhidos para a construgao dos 

laborat6rios, que precisam ser lavaveis, duraveis e resistentes a produtos qufmicos e 

agao do fogo; os cuidados com o manuseio de vidrarias e equipamentos em geral; 

capftulos especiais ao trato com substancias qufmicas; cuidados com o trato de 

seres vivos; e com a pratica fora dos laborat6rios, sejam em outras dependencias 

escolares ou em casa. 

seguir: 

Sintetizam os inumeros cuidados com a seguranga, os apresentados a 

0 laborat6rio deve ser bern iluminado e arejado e, de preferencia, deve ser 
munido de exaustores; todas as instalagoes, como fiagao eletrica e 
tubulagao de gas, devem estar em boas condigoes e a manutengao deve 
ser feita periodicamente; o piso nao deve ser escorregadio e sua limpeza 
deve ser facil; o local de trabalho deve permitir a evacuagao rapida das 
pessoas em caso de acidentes; dificil poder de combustao e facil limpeza 
sao propriedades importantes para m6veis; o laborat6rio deve conter uma 
caixa com materiais de primeiros socorros; e imprescindivel a presenga de 
extintores de incendio; materiais perigosos devem ficar em armarios 
fechados; os frascos com reagentes devem ser devidamente etiquetados e 
identificados; os estudantes devem receber instrugoes sobre os cuidados 
que devem ser tornados no laborat6rio no manuseio de materiais, drogas e 
seres vivos; todas as pessoas que estiverem no laborat6rio devem usar 
aventais; alimentos nao devem ser ingeridos no local de trabalho; nunca se 
devem pipetar solugoes usando a boca; animais e plantas s6 podem ser 
mantidos em laborat6rios se for possivel realizar a manutengao adequada; 
nao se devem realizar extragao de sangue humano e utilizarem organismos 
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patogenicos em aula; cuidados devem ser tornados para nao se utilizarem 
excessivamente substancias como eter e clorof6rmio; para manusear 
especimes conservados em formal deve-se utilizar luvas cirurgicas; no caso 
de uma pessoa apresentar qualquer sintoma como dificuldade de respirar, 
sangramento, irritagao (da pele, nariz, olhos e garganta) ou outro tipo, ela 
deve ser retirada do laborat6rio; nao se deve medicar sem a orientagao 
medica de um profissional adequado e, em casas graves, e necessaria 
procurar socorro medico. (MOREIRA e DINIZ, 2002, p. 304) 

A literatura consultada nao traz menc;ao sobre profissionais especificos para 

auxflio ao professor durante as aulas praticas ou para o previo planejamento e 

organizac;ao das praticas experimentais, ou ainda, para a manutenc;ao cotidiana do 

laborat6rio. Dos textos lidos pode-se inferir que estas responsabilidades estao 

vinculadas exclusivamente ao professor. 

Assim a definic;ao clara do que e a experimentac;ao, bern como de seu papel, 

sao determinantes para realizar os fins educacionais desejados e expressos nos 

projetos politicos pedag6gicos escolares e nos pianos de trabalho docente e, porque 

primordiais, devem ser considerados quando da organizac;ao de laborat6rios 

escolares. 

A respeito da importancia da relac;ao entre as condic;oes de infraestrutura 

oferecidas pela escola e a aprendizagem, se escreve que: 

As aprendizagens que os alunos realizam em ambientes escolares nao 
acontecem no vazio, mas estao institucionalmente condicionadas pelas 
fungoes que a escola, como instituigao, deve cumprir com os indivfduos que 
a freqOentam. ( ... ) Potencializar a qualidade da educagao exige a melhora 
das condigoes nas quais essa aprendizagem pedag6gica se produz. A 
mudanga qualitativa de ensino, que tern muito haver com o tipo de 
metodologia ou pratica que os professores desenvolvam e com os 
conteudos curriculares se ap6ia, alem disso, em todos os componentes 
contextuais que condicionam a aprendizagem escolar, alguns deles pouco 
evidentes a primeira vista. (SACRISTAN, 2000, p.89) 

0 texto reflete a importancia dos espac;os escolares destinados a 
experimentac;ao na melhoria da qualidade educacional e consequente diminuic;ao da 

evasao escolar e reprovac;ao, quer no ensino fundamental ou no ensino medio. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Neste tratamento metodol6gico destacam-se os seguintes itens: Tipo de 

Pesquisa; Natureza da Pesquisa; Abordagem, Tecnicas e Procedimentos; e, 

Delimitagao Espacial e Temporal da Pesquisa. 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

A fim de fazer a verificagao empirica do problema, ou seja, confrontar a 

visao te6rica do problema com as dados da realidade, e necessaria definir o 

delineamento da pesquisa. Segundo Gil (2008, p.49) "o delineamento da pesquisa, 

ocupa-se precisamente do contrasts entre a teoria e as fatos e sua forma e a de uma 

estrategia au plano geral que determine opera goes necessarias para faze-lo". 0 

autor aponta a existencia de dais grandes grupos de delineamentos de pesquisa: 

aqueles que se valem de fontes de papel e as que se valem de dados fornecidos 

pelas pessoas. Naqueles, considera-se importante para este trabalho, a pesquisa 

documental que consiste na exploragao das fontes documentais ja elaboradas que 

nao receberam tratamento analitico, tais como a analise de documentos oficiais, 

bern como documentos que de alguma forma ja receberam tratamento analitico, tais 

como as relat6rios e tabelas estatisticas disponiveis. No segundo grupo toma-se o 

levantamento e o estudo de campo. 

Para Bufrem (2008, p.28) a "pratica da pesquisa em qualquer area do 

conhecimento diversifica-se em virtude das opgoes e objetos de estudo com que tern 

trabalhado as pesquisadores". 

A autora afirma que existem taxonomias para classificar as pesquisas 

segundo diferentes criterios, entre eles: prop6sitos, meios, fontes, natureza de 

resultados e organizagao administrativa. Ha, ainda, uma tipologia dividida segundo 

trajet6rias metodol6gicas utilizadas com maior frequencia nas areas das ciencias 

humanas e sociais. 

Taxonomicamente esta pesquisa pode ser classificada em explorat6ria 

(criteria de prop6sito), de pesquisa de campo (criteria dos meios), primaria (criteria 

das fontes), aplicada (criteria da natureza dos resultados) e individual (criteria da 

organizagao administrativa). 
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0 tratamento dado neste trabalho, segundo as trajet6rias metodol6gicas 

mais correntes e afins ao tema pesquisado e pelas quais se faz op<;ao metodol6gica, 

sao: pesquisa explorat6ria, pesquisa descritiva e pesquisa de campo. 

3.1.1 Pesquisa Explorat6ria 

Segundo Bufrem (2008, p.30) "a pesquisa explorat6ria deve ser selecionada 

quando e necessaria buscar maior familiaridade com o objeto de estudo, ampliando 

o conhecimento acerca dos fenomenos sobre os quais se deseja aprofundar" e este 

tipo de pesquisa pode esclarecer conceitos, expor caracteristicas essenciais, 

apontar possibilidades praticas de aplica<;ao e estabelecer prioridades para futuras 

pesquisas. Fundamentam a pesquisa explorat6ria o levantamento das fontes de 

informa<;ao, entrevistas nao padronizadas e observa<;6es assistematicas. 

Neste trabalho a pesquisa explorat6ria busca identificar os estabelecimentos 

que ofertam o Ensino Medio a serem pesquisados no NRE de Curitiba, bern como 

verificar a existencia de condicionantes legais para a existencia de laborat6rios nas 

escolas da rede estadual publica de ensino. Ainda, quais as condi<;6es fisicas, 

materiais e humanas exigidas no caso de obrigatoriedade de existencia. 

Cabe aqui buscar junto a SEED OS materiais documentais de primeira mao, 

ou seja, aqueles sem tratamento analitico, tais quais oficios, protocolados, normas e 

instru<;6es, contratos; ou, documentos de segunda mao, sejam eles relat6rios, 

tabelas, sinteses, pesquisas institucionais, que de alguma forma ja receberam algum 

tipo de tratamento analitico, entre outros. 

3.1.2 Pesquisa Descritiva 

A pesquisa descritiva, segundo Bufrem (2008, p.31 ), e utilizada quando "se 

pretende expor caracteristicas de uma popula<;ao, urn universo ou uma realidade, 

com a inten<;ao de melhor conhecer seus aspectos e variaveis e identificar rela<;6es 

entre eles". 

Busca-se aqui, observar nos estabelecimentos selecionados, a existencia 

dos laborat6rios, suas condi<;6es fisicas, materiais e humanas a fim de, identificar 
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relagoes entre estas condigoes eo uso pedag6gico por professores das disciplinas 

de Biologia, Ffsica e Qufmica para a apropriagao de conhecimentos por parte dos 

alunos do ensino medio. 

Ressalta-se a necessidade de analise dos documentos disponibilizados pela 

SEED com o intuito de verificar o tratamento dado a questao da experimentagao 

pelo 6rgao gestor, das possfveis agoes em relagao a constituigao e manutengao dos 

laborat6rios enquanto espagos pedag6gicos e suprimento das condigoes materiais e 

humanas. 

3.1.3 Pesquisa de Campo 

Pesquisa de campo e uma investigagao empfrica realizada no local onde o 

fenomeno ocorre, possibilitando a observagao direta dos fatos ou da indagagao das 

pessoas envolvidas, a exploragao, a descrigao e/ou comparagao entre uma ou mais 

realidades. Metodos, tecnicas e instrumentos devem ser anteriormente planejados, 

bern como os seus modos de aplicagao e organizagao das informagoes coletadas. 

Sao importantes a reuniao de dados concretos sobre a realidade que se pesquisa, a 

fim de estruturar urn quadro te6rico como fundamento e guia para uma analise 

posterior; e, o cuidado na selegao da amostra utilizada. (BUFREN, 2008, p.31-32) 

Gil (2008, p. 57) estabelece que os estudos de campo "procuram mais o 

aprofundamento das questoes propostas do que a distribuigao das caracterfsticas da 

populagao segundo determinadas variaveis" e, em fungao desta caracterfstica, e 

necessaria a utilizagao de tecnicas de observagao em detrimento das de 

interrogagao, de forma que se possa inferir sabre as relagoes pastas. 

Esta pesquisa sera realizada em estabelecimentos que ofertam Ensino 

Medio, localizados no municipio de Curitiba e sob a jurisdigao do NRE de Curitiba. 

3.2. NATUREZA DA PESQUISA 

0 homem desenvolveu a ciemcia a partir da necessidade de obtengao de 

conhecimento. 
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Pode-se definir ciencia mediante a identifica<;ao de suas caracterfsticas 
essenciais. Assim, a ciencia pode ser caracterizada como uma forma de 
conhecimento objetivo, racional, sistematico, geral, verificavel e falfvel. 0 
conhecimento cientffico e objetivo porque descreve a realidade 
independentemente dos caprichos do pesquisador. E racional porque se 
vale sobretudo da razao, e nao de sensa<;ao ou impressoes, para chegar 
aos seus resultados. E sistematico porque se preocupa em construir 
sistemas de ideias organizadas racionalmente e em incluir os 
conhecimentos parciais em totalidades cada vez mais amplas. E geral 
porque seu interesse se dirige fundamentalmente a elabora<;ao de leis ou 
normas gerais, que explicam todos os fenomenos de certo tipo. E verificavel 
porque sempre possibilitam demonstrar a veracidade das informa<;oes. 
Finalmente, e falfvel porque, ao contrario de outros sistemas de 
conhecimentos elaborados pelo homem, reconhece sua propria capacidade 
de errar. (GIL, 2008, p.3) 

Segundo o autor, a ciencia pode ser classificada segundo os objetos 

considerados. Assim, encontramos "duas grandes categorias de ciencias: as formais 

e as empfricas", sendo que "as ciencias empfricas, por sua vez, podem ser 

classificadas em naturais e sociais" (GIL, 2008, p.3). 

Os fatos sociais, objeto das ciencias sociais, por sua vez, segundo o autor, 

nao podem ser tratados como coisas uma vez que: 

sao produzidos par seres que sentem, pensam, agem e reagem, sendo 
capazes, portanto, de orientar a situa<;ao de diferentes maneiras. Da mesma 
forma o pesquisador, pais ele e tambem um ator que sente, age exerce 
influencia sabre o que pesquisa. Frente aos fatos sociais, o pesquisador nao 
e capaz de ser absolutamente objetivo. Ele tem suas preferencias, 
inclina<;oes, interesses particulares, caprichos, preconceitos, interessa-se 
par eles e os avalia com base num sistema de valores pessoais. ( ... ) Nao ha 
como conceber uma investiga<;ao que estabele<;a uma separa<;ao rfgida 
entre o sujeito e o objeto. Os resultados obtidos nas pesquisas nao sao 
indiferentes nem a forma de sua obten<;ao nem a maneira como o 
pesquisador ve o objeto. (GIL, 2008, p.5) 

Ao dar tratamento a pesquisa social o autor define pesquisa como: 

o processo formal e sistematico de desenvolvimento do metoda cientffico. 0 
objetivo fundamental da pesquisa e descobrir respostas para problemas 
mediante o emprego de procedimentos cientfficos. A partir dessa 
conceitua<;ao, pode-se, portanto, definir pesquisa social como o processo 
que, utilizando a metodologia cientffica, permite a obten<;ao de novas 
conhecimentos no campo da realidade social. Realidade social e entendida 
aqui em sentido bastante amplo, envolvendo todos os aspectos relativos ao 
homem em seus multiplos relacionamentos com outros homens e 
institui<;oes sociais. (GIL, 2008, p.26) 

Afirma Bufren (2008, p. 08) que a "pesquisa qualitativa privilegia a relagao 

dinamica existents entre o mundo real e o sujeito, ou seja, o sujeito-observador 
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integra o processo do conhecimento e interpreta os fenomenos e as rela<;oes 

atribuindo-lhes significado". 

A investiga<;ao sobre os laborat6rios escolares deve considerar que estes 

espa<;os escolares foram criados nos coh~gios em diferentes tempos, dentro de 

contextos sociais e culturais diferenciados, embora possam ter sido impastos nos 

estabelecimentos de ensino por uma exigencia legal. Podem diferenciar-se em 

rela<;ao ao tamanho fisico, as condi<;oes materiais e as condi<;oes humanas; e, sao 

utilizados tradicionalmente por diversas areas do conhecimento. Somam-se a estas 

caracterfsticas o numero variado de alunos matriculados nas escolas e o uso a eles 

atribufdos por professores, com diferentes forma<;oes. 

Em face da necessidade da aprecia<;ao destas e outras caracterfsticas, bern 

como da observa<;ao, analise e interpreta<;ao de situa<;oes de ordem subjetiva, faz

se op<;ao por uma pesquisa social e de natureza qualitativa. 

3.3. ABORDAGEM, TECNICAS E PROCEDIMENTOS 

Aqui se apresenta a pesquisa quanta a abordagem, tecnicas e 

procedimentos utilizados para a consecu<;ao dos objetivos definidos na pesquisa. 

3.3.1 Quanta a Abordagem 

0 estudo sera realizado a partir da coleta, analise e sistematiza<;ao de 

particularidades sobre o tema abordado, os laborat6rios escolares. Eles serao objeto 

de analise a partir de diferentes angulos, a saber, do disposto na legisla<;ao; das 

a<;oes da institui<;ao mantenedora; da situa<;ao ffsica, humana e material observada 

nos estabelecimentos escolares; da voz do gestor e do professor; e, ainda, a partir 

do disposto na literatura. Portanto, em fun<;ao da op<;ao de analise dos laborat6rios 

por varios angulos, afirma-se que 0 metoda indutivo, ao partir do particular e ao 

adotar a observa<;ao como indispensavel para a produ<;ao de urn corpo de 

conhecimento cientffico, e pertinente a este trabalho. Este metoda: 

precede inversamente ao dedutivo: parte do particular e coloca a 
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generaliza9ao como urn produto posterior do trabalho de coleta de dados 
particulares. De acordo com o raciocfnio indutivo, a generaliza9ao deve ser 
buscada aprioristicamente, mas constatada a partir da observa9ao de casos 
concretos suficientemente confirm adores dessa realidade. (GIL, 2008, p. 1 0) 

As conclusoes que aqui serao apresentadas nao podem ser generalizadas, 

porem sao indicativas de probabilidades, ou seja, as possiveis conclusoes da 

sistematizagao do estudo do tema, a partir de observagoes em alguns 

estabelecimentos de ensino, podem ser inferidas para as demais escolas. 

3.3.2 Quanto as Tecnicas 

As tecnicas usadas para a realizagao deste trabalho, relacionadas ao tipo de 

pesquisa definida, serao: a pesquisa bibliografica, a pesquisa documental, a 

observagao simples, a realizagao de entrevistas e a aplicagao de questionarios. 

a) A pesquisa bibliografica e fundamental a qualquer pesquisa. Segundo Gil (2008, 

p. 50) ela tern como vantagem "a cobertura de uma gama de fenomenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente". Neste caso, a gama de 

fenomenos refere-se a existencia de laborat6rios escolares em todo territ6rio 

paranaense, o que inviabiliza a visitagao a todas as escolas. Outro aspecto e que, a 

pesquisa bibliografica, possibilita o conhecimento do tema de analise do ponto de 

vista hist6rico. 

b) A pesquisa documental se refere a busca de materia is documentais de primeira 

mao, tais quais oficios, protocolados, normas, instrugoes e contratos, ou seja, de 

documentos que nao receberam algum tratamento analitico. Outras fontes sao os 

documentos considerados de segunda mao, entre eles relat6rios, tabelas, sinteses e 

pesquisas institucionais, ou seja, documentos que de alguma forma ja receberam 

algum tipo de tratamento analitico. Os documentos serao os disponibilizados pelo 

Departamento de Educagao Basica, acessiveis ao pesquisador conquanto seu 

funcionario. A acessibilidade aos documentos sera feita mediante autorizagao da 

chefia imediata. 
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c) A observac;ao e elemento fundamental de toda pesquisa. Enquanto tecnica, ela 

reduz a subjetividade sempre presente em processos de investigac;ao social. Aqui a 

observac;ao simples sera utilizada para minimizar a presenc;a do observador, vista 

esta tecnica ter por inconveniente o fato de que a: 

presenga do pesquisador pode provocar alteragoes no comportamento dos 
observados, destruindo a espontaneidade dos mesmos e produzindo 
resultados pouco confiaveis. As pessoas, de modo geral, ao se sentirem 
observadas, tendem a ocultar seu comportamento, pais temem ameagas a 
sua privacidade. (GIL, 2008, p. 101) 

Adota-se, segundo o criteria de participac;ao, a observac;ao simples, 

entendendo-a como "aquela em que o pesquisador, permanecendo alheio a 
comunidade, grupo ou situac;ao que pretende estudar, observa de maneira 

espontanea os fatos que af ocorrem" (GIL, 2008, p. 101 ), o que nao significa dizer 

observac;ao sem urn mfnimo de planejamento. Esta tecnica requer controle na 

obtenc;ao de dados, na analise e interpretac;ao destes dados e em sua 

sistematizac;ao. A observac;ao simples "e dirigida ao conhecimento de fatos que 

tenham urn certo carater publico, ou pelo menos, nao se situem estritamente no 

ambito das condutas privadas". (GIL, 2008, p. 1 02) 

De acordo com o autor, na tecnica de observac;ao simples faz-se necessaria 

a definic;ao de alguns itens significativos, a saber: os sujeitos, o cenario onde se 

situam e a relac;ao entre os varios aspectos dos quais se compoem ou com os quais 

se interrelacionam. Neste caso, os laborat6rios escolares de Biologia, Ffsica e 

Qufmica, dos estabelecimentos de ensino da rede publica de Curitiba, sua 

infraestrutura e interrelac;oes com a mantenedora. 

0 registro das observac;oes sera realizado atraves do documento de 

observac;ao de campo, conforme Apendice I. Ele tern por objetivo observar as 

condic;oes de infraestrutura, tais quais: tamanho, iluminac;ao, condic;oes de 

seguranc;a, de organizac;ao, mobiliario, disponibilidade de agua, materiais como 

vidrarias, reagentes, microsc6pios e outros instrumentos pedag6gicos. 

Nao se descarta a complementac;ao dos registros ap6s a observac;ao in loco, 

pois alguns elementos significativos podem ser perdidos se nao anotados, bern 

como, nao se descarta a utilizac;ao de camara fotografica, a fim de registrar 

situac;oes que se verbalizadas comprometam a naturalidade das pessoas 

envolvidas, ou as constranjam, uma vez que a entrada nos espac;os sera conduzida 
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por funcionarios das escolas visitadas. 

d) A entrevista e bastante usada no ambito das ciencias sociais e "e uma forma de 

dialogo assimetrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se 

apresenta como fonte de informagao" (GIL, 2008, p. 111 ), sendo reconhecida como 

a mais flexfvel. 

Dos modelos existentes, opta-se pela entrevista informal para a obtengao de 

uma visao geral do assunto estudado. Sobre entrevista informal diz-se que: 

E recomendada nos estudos explorat6rios, que visam abordar realidades 
pouco conhecidas pelo pesquisador, ou entao oferecer uma visao 
aproximativa do problema pesquisado. Nos estudos desse tipo, com 
frequencia, recorre-se a entrevistas informais com informantes-chaves, que 
podem ser especialistas no tema em estudo, lfderes formais ou informais, 
personalidades destacadas etc. (GIL, 2008, p. 111) 

Portanto, a proposta e a realizagao de entrevista informal ou nao 

padronizada, diretamente, com a responsavel pelo DEB e com os tecnicos 

pedag6gicos das disciplinas de Biologia, Ffsica e Qufmica do departamento, para 

coleta de dados sobre a importancia dos laborat6rios escolares enquanto espagos 

pedag6gicos e, sobre o modo como uma possfvel importancia se concretiza. 

e) Os questionarios podem ser definidos como: 

uma tecnica de investigagao composta por urn conjunto de questoes que 
sao submetidas a pessoas com o prop6sito de obter informag6es sabre 
conhecimentos, crengas, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 
aspirag6es, temores, comportamentos presentes ou passado etc. Os 
questionarios, na maioria das vezes, sao propostos por escrito aos 
respondentes. Costumam, nesse caso, ser designados como questionarios 
auto-aplicados. (GIL, 2008, p. 121) 

A vantagem desta tecnica, aqui considerada, e a possibilidade de garantir-se 

o anonimato das respostas, decorrente do fato de ser uma pesquisa realizada dentro 

de urn ambiente publico, conduzida por pesquisador que atua profissionalmente na 

instancia gestora. Para tanto, opta-se por questoes fechadas, onde o respondents 

assinala uma alternativa, o que facilita o trabalho de sistematizagao das questoes. 

Estao previstas entrevistas com representantes das equipes gestoras das 

diferentes unidades selecionadas, que podem ser o diretor, o diretor auxiliar ou urn 

pedagogo, para os quais serao organizadas questoes sobre o estabelecimento de 
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ensino, a infraestrutura do laborat6rio e o uso pedag6gico do espac;o pelos 

professores, conforme Apendice II. 

Aos professores de Biologia, Qufmica, Ffsica e/ou Ciencias a organizac;ao de 

questionario com questoes referentes ao aspecto pedag6gico e quanta a 
infraestrutura dos laborat6rios, dispostas no Apendice Ill. 

3.3.3 Quanta aos Procedimentos 

Os procedimentos adotados estao divididos nas seguintes fases: 

a) pesquisa bibliografica para leitura de textos que fundamentem: o papel da 

experimentac;ao no ensino de Biologia, Ffsica e Qufmica; o papel do professor no 

espac;o do laborat6rio; das diferentes concepc;oes te6rico-metodol6gicas para o uso 

do laborat6rio; bem como, da legislac;ao vigente especffica, que explicite a 

necessidade/obrigatoriedade da existencia do espac;o escolar usualmente 

denominado "laborat6rio"; 

b) pesquisa documental junto ao Departamento de Educac;ao Basica, responsavel 

pelo Ensino Media, subordinado a Superintendencia da Educac;ao e, junto a 
Coordenac;ao de lnfraestrutura Educacional, subordinada a Superintendencia de 

Desenvolvimento Educacional, ambos setores da Secretaria de Estado da Educac;ao 

do Parana. Esta pesquisa busca identificar os estabelecimentos que ofertam o 

Ensino Media do NRE de Curitiba, estabelecer criterios para selec;ao das escolas a 

serem pesquisadas, verificar a existencia de ac;oes realizadas pela SEED em 

relac;ao ao uso dos laborat6rios, pesquisar a situac;ao legal das escolas quanta a 
existencia dos laborat6rios e constatar a base legal vigente; 

c) coleta de dados a partir de entrevista com gestores do Departamento de 

Educac;ao Basica, bem como com tecnicos pedag6gicos; 

d) elaborac;ao de documentos de pesquisa, ou seja, de questionarios com questoes 

que abranjam as condic;oes legais, ffsicas, materiais e humanas a respeito dos 

laborat6rios e sua utilizac;ao pedag6gica por alunos e professores; e, documento de 

observac;ao direta dos laborat6rios; 

e) pesquisa de campo, com visita a cada uma das escolas selecionadas, que 

ofertam o Ensino Media, para aplicac;ao dos questionarios aos gestores escolares e 
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f) analise e sistematizac;ao dos dados obtidos; 
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g) estabelecimento de prioridades para composic;ao de sugestoes de ac;oes de curta, 

media e Iongo prazo quando da definic;ao de polfticas publicas para OS laborat6rios 

escolares. 

3.4. DELIMITA<;AO ESPACIAL E TEMPORAL DA PESQUISA 

Aqui sao definidos quais sao OS laborat6rios que farao parte da pesquisa, 

sendo explicitados os criterios de escolhas estabelecidos. Aborda-se, ainda, o 

perfodo de tempo considerado para analise das legislac;oes e documentac;ao que 

serao objeto de analise. 

3.4.1 Nucleos Regionais de Educac;ao 

Sao unidades descentralizadas da Secretaria de Estado da Educac;ao no 

territ6rio paranaense. Atualmente sao trinta e duas unidades e tern por 

competencias: 

Coordena~ao, orienta~ao, controle, ado~ao, aplica~ao, acompanhamento e 
avalia~ao da execu~ao de medidas destinadas a manter e aprimorar, 
dentro das polfticas da SEED, o funcionamento do Ensino Fundamental e 
Media, Regular, EJA e Ensino Especial, nas unidades escolares das redes 
estadual, municipal e particular. (Decreta n° 5123/2001 -Art. 44) 

Uma destas unidades e o Nucleo Regional de Educac;ao de Curitiba, 

localizado na Rua lnacio Lustosa n° 700, no bairro Sao Francisco, que esta 

organizado em oito setores e dezesseis areas, responsaveis pelo atendimento aos 

estabelecimentos da rede publica estadual, nos diferentes bairros do municipio. Em 

func;ao da facilidade de acesso, o NRE de Curitiba e escolhido para realizac;ao da 

pesquisa. A reorganizac;ao dos estabelecimentos de ensino nos diferentes setores e 

areas, em 2009, sera levada em considerac;ao quando da escolha dos 

estabelecimentos a serem pesquisados. 

Alem da localizac;ao do estabelecimento, o numero de alunos de ensino 
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medio, regularmente matriculados no periodo da manha, sera utilizado como criteria 

de escolha dos colegios a serem observados; delimitando-se, assim, a visita as 

escolas de maior numero de alunos matriculados em cada urn dos setores. 

3.4.2 Ensino Medio da Rede Publica Estadual do Parana 

Sao objetos de pesquisa deste trabalho as escolas que ofertam Ensino 

Medio na rede publica estadual de ensino, de acordo com a prioridade de jurisdi<;ao 

dada pela legisla<;ao federal, ou seja, aquelas circunscritas a jurisdi<;ao estadual. 

Tomando por base os dados do SAE, de 20/03/2009, 1.419 (mil, 

quatrocentos e dezenove) estabelecimentos ofertam Ensino Medio na rede publica. 

Nestes, estao matriculados 518.178 (quinhentos e dezoito mil, cento e setenta e 

oito) alunos, de varias idades, series, turnos e modalidades de ensino, distribuidos 

em 16.501 (dezesseis mil, quinhentas e uma) turmas. 0 nivel de ensino e ofertado 

nos 399 municipios paranaenses, dentre os quais o municipio de Curitiba, onde se 

localizam as escolas a serem pesquisadas. 

3.4.3 Ensino Medio da Rede Publica Estadual de Curitiba 

Estao sob a jurisdi<;ao do NRE de Curitiba 156 (cento e cinquenta e seis) 

unidades escolares da rede publica estadual. A educa<;ao basica e ofertada em 

diferentes niveis (Educa<;ao lnfantil, Ensino Fundamental e En sino Medio) e em 

diferentes modalidades (regular, integrado, subseqOente, EJA) de ensino, a saber: 

de Educa<;ao lnfantil (01 estabelecimento), Anos lniciais do Ensino Fundamental (55 

estabelecimentos), Anos Finais do Ensino Fundamental (150 estabelecimentos) e 

Ensino Medio (124 estabelecimentos). Destes 124 colegios, 111 ofertam Ensino 

Medio regular, e sao, portanto, alvo deste trabalho. Estao regularmente matriculados 

75.905 (setenta e cinco mil, novecentos e cinco) alunos, nas tres series do ensino 

medio, conforme os dados do SAE, de 20/03/2009. 
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3.4.4 Legislagao e Documentagao 

Serao tornados como fonte de pesquisa e analise os documentos relatives 

ao perfodo da gestao 2003 a 2006 e da gestao em curso, ou seja, de 2007 a 2010, 

referentes as questoes estudadas. 

Quanta a legislagao, serao objetos de estudo as leis, resolugoes, pareceres, 

instrugoes e demais normas vigentes pois, a principia, sustentam o contexto atual 

dos laborat6rios escolares de Biologia, Ffsica e Qufmica, bern como aquelas que 

contribufrem para a compreensao do tema desta pesquisa, a partir de uma 

perspectiva hist6rica. 
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4. DIAGNOSTICO SOBRE OS LABORATORIOS ESCOLARES 

Neste diagn6stico sao apresentados OS seguintes pontos vinculados a 
questao dos laborat6rios escolares: Secretaria de Estado da Educac;ao, 

Departamento de Educac;ao Basica, Diretrizes Curriculares do Estado, Laborat6rio 

no Espago Escolar e as Caracterfsticas dos Laborat6rios lnstalados nos 

Estabelecimentos de Ensino. Eles sao descritos a partir da realizac;ao das 

entrevistas, pesquisa bibliografica, pesquisa documental, aplicac;ao de questionarios 

e pesquisa de campo. 

4.1. SECRET ARIA DE EST ADO DA EDUCAQAO 

Aqui sao apresentadas as relagoes entre os laborat6rios escolares e os 

princfpios que fundamentam o plano politico e com a estrutura da SEED. 

4.1.1 Plano Politico da Secretaria de Estado da Educac;ao 

A Secretaria de Estado da Educac;ao do Parana tern como func;ao gerir a 

Polltica Educacional do Estado. Para esta realizac;ao busca garantir a formac;ao de 

qualidade em todos os nfveis e etapas de ensino, atendendo as especificidades 

locais, assim como as diversidades culturais, promovendo uma educac;ao, 

efetivamente democratica no Estado do Parana. 

Cinco . princfpios balizam o estabelecimento e a organizac;ao do trabalho 

pedag6gico e administrativo na Secretaria de Estado da Educac;ao, para o sistema 

publico educacional, a saber: a defesa da educac;ao como direito de todos os 

cidadaos; a valorizac;ao dos profissionais da educac;ao; a garantia de escola publica, 

gratuita e de qualidade; 0 atendimento a diversidade cultural; e, a gestao 

democratica, participativa e colegiada. 

Pautada nestes princfpios, a SEED toma como desafios os seguintes 

pontos: 

a)Ampliagao do Ensino Media atendendo as demandas locais e regionais; 

b)Enfrentamento da evasao e repetencia nos diferentes nfveis de ensino; 
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c)Garantia de contratac;ao de professores, via concurso publico, em todos os 

nfveis e modalidades; 

d)Eiaborac;ao de material de apoio didatico-pedag6gico a todos os nfveis e 

modalidades de ensino; 

e)Atendimento as escolas e colegios, com plano individualizado de reforma 

ou ampliac;ao, bern como manutenc;ao e conservac;ao da rede ffsica, adequado ao 

plena desenvolvimento pedag6gico;Universalizac;ao do ensino fundamental e 

implantac;ao desse nfvel de ensino com proposta de durac;ao de nove anos, em 

todas as escolas da rede estadual e do sistema estadual de ensino; 

g)Ampliac;ao do atendimento da educac;ao profissional; 

h)Ampliac;ao gradativa de programas no contra-turno escolar, para a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem e atendimento as demandas da 

sociedade contemporanea; 

i) Discussao e implantac;ao de medidas, pela SEED, que contribuam para a 

superac;ao dos resultados das atividades de ensino e aprendizagem, em todas as 

unidades escolares, utilizando os instrumentos ja institucionalizados de avaliac;ao 

institucional da SEED e do INEP. 

Para o enfrentamento destes desafios, que se concretizam em ac;oes, a 

SEED conta com uma estrutura organizacional descentralizada em todo o Parana. 

4.1.2 Estrutura da Secretaria de Estado da Educac;ao 

A analise da estrutura hierarquica, a partir do organograma da Secretaria de 

Estado de Educac;ao, disponfvel no site oficial do governo, mostra que existem duas 

Superintendencias diretamente subordinadas a Diretoria Geral, ligada par sua vez 

ao Gabinete da Secretaria de Educac;ao. Sao elas: a Superintendencia de Educac;ao 

e a Superintendencia de Desenvolvimento Educacional. 

Localizada na Avenida Agua Verde n°. 2.140, no bairro da Vila lzabel, a 

SUED e composta pela Diretoria de Polfticas e Programas Educacionais, pela 

Diretoria de Tecnologia Educacional e pelos seguintes departamentos: 

Departamento de Atendimento a Diversidade, Departamento de Educac;ao Especial 

e lnclusao, Departamento de Educac;ao e Trabalho e, Departamento de Educac;ao 

Basica; este ultimo responsavel pela Educac;ao lnfantil, pelo Ensino Fundamental 
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regular e pelo Ensino Media regular. Ao DEB cabe, portanto, a definic;ao do trabalho 

pedag6gico a ser desenvolvido nos laborat6rios escolares. 

A SUDE, situada na Rua dos Funcionarios n° 23, bairro do Cabral, esta sub

dividida em duas diretorias: a Diretoria de Edificac;oes Escolares, responsavel por 

projetos, especificac;oes, execuc;ao de acompanhamento, registro e 

acompanhamento de convenios, contratos e licitac;oes; e, pela Diretoria de 

Administrac;ao Escolar, responsavel pela alimentac;ao e nutric;ao escolar, 

documentac;ao, estrutura e funcionamento, informac;oes e dados escolares, logfstica 

escolar, planejamento da rede ffsica e programas. Oeste modo a manutenc;ao, 

construc;ao ou reformas das escolas e/ou laborat6rios escolares estao 

correlacionados a esta Superintendencia. 

As diretorias e departamentos da SEED contam com os Nucleos Regionais 

de Educac;ao para o planejamento e execuc;ao das ac;oes educacionais. Ao todo 

existem 32 unidades descentralizadas em todo Parana, conforme Anexo I, que 

atendem aos 399 municfpios paranaenses. Dentre estes esta o NRE de Curitiba que 

atende exclusivamente o Municipio de Curitiba. 

As unidades descentralizadas estao diretamente vinculadas ao 

acompanhamento do processo educativo nos ambientes escolares. 

4.2. DEPARTAMENTO DE EDUCA<;AO BASICA 

Apresenta-se neste subtftulo: Estrutura e Func;ao do Departamento de 

Educac;ao Basica, Pianos de Ac;oes do Departamento de Educac;ao Basica e Ac;oes 

de Fortalecimento do Uso dos Laborat6rios. 

4.2.1 Estrutura e Func;ao do Departamento de Educac;ao Basica 

0 Departamento de Educac;ao Basica foi criado no a no de 2007, a partir da 

fusao do Departamento de Ensino Fundamental e do Departamento de Ensino 

Media. Esta reorganizac;ao, segundo a professora Mary Lane Hutner, chefe do 

departamento, deu-se em func;ao da necessidade de superac;ao da ideia de 
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terminalidade da escolariza<;ao no nfvel fundamental, decorrente da obrigatoriedade 

apenas deste nfvel de ensino na Constitui<;ao Federal de 1988. 

A cria<;ao do DEB indica o firme prop6sito da SEED em avan<;ar na 

universaliza<;ao do acesso e gratuidade do Ensino Media, bem como da 

incorpora<;ao da crian<;a de seis anos nas primeiras series do Ensino Fundamental. 

A educa<;ao basica e entendida, portanto, como um processo contfnuo, que tem por 

finalidades: desenvolver o educando, assegurando a forma<;ao indispensavel para o 

exercfcio da cidadania e fornecendo meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores, o que impoe a integra<;ao do Ensino Fundamental e do Ensino Media e 

a supera<;ao de sua hist6rica fragmenta<;ao. 

No intuito de garantir uma forma<;ao pluridimensional, humanista e 

tecnol6gica, o DEB esta assim organizado: Coordena<;ao de Educa<;ao lnfantil e 

Anos lniciais do Ensino Fundamental, Coordena<;ao de Anos Finais do Ensino 

Fundamental, Coordena<;ao de Ensino Media, Divisao de Currfculo, Divisao de 

Estrutura e Funcionamento, Divisao de Capacita<;ao e Centro de Unguas 

Estrangeiras Modernas. 

A professora Mary Lane Hutner afirma que e imprescindfvel a articula<;ao 

entre as coordena<;oes e divisoes para que o planejamento e a gestao das polfticas 

educacionais possam acontecer pensando a totalidade da educa<;ao basica e, ao 

mesmo tempo, considerando as especificidades e diferen<;as de cada nfvel. Oeste 

modo, foram organizadas equipes disciplinares no departamento, que sao 

constitufdas por tres a cinco tecnicos pedag6gicos, todos professores da rede 

publica, especializados nas diferentes disciplinas de tradi<;ao curricular. Gada uma 

das equipes disciplinares e responsavel pedagogicamente por sua disciplina ao 

Iongo de toda a Educa<;ao Basica, buscando continuidade e aprofundamento em 

cada serie e nfvel de ensino, bem como sua articula<;ao com as demais disciplinas, 

em consonancia com as Diretrizes Curriculares Estaduais, desenvolvidas para o 

Estado. 

Neste sentido o trabalho pedag6gico a ser desenvolvido nos diferentes 

espa<;os escolares, incluindo os laborat6rios, estao sob a responsabilidade das 

diferentes equipes disciplinares. 0 trabalho pedag6gico a ser desenvolvido nos 

laborat6rios escolares e de responsabilidade conjunta das equipes disciplinares de 

Ciencias, Biologia, Ffsica e Qufmica. 
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4.2.2 Plano de Ac;oes do Departamento de Educac;ao Basica 

Os documentos internos disponibilizados pelo DEB revelam que as ac;oes 

desenvolvidas estao articuladas com tres grandes lin has de trabalho: 1) Formac;ao 

Continuada dos Profissionais de Educac;ao, 2) Melhoria dos Espac;os Escolares de 

Apoio ao Estudo e a Pesquisa e 3) Produc;ao e Pesquisa. 

0 programa de formac;ao continuada justifica-se pela constante necessidade 

de aprimoramento profissional dos professores da Educac;ao Basica, com ac;oes que 

privilegiem a formac;ao te6rico-metodol6gica, a reflexao conceitual sobre a 

interdisciplinaridade e a analise crftica e produtiva da atividade docente, de modo a 

possibilitar mudanc;as efetivas na pratica educacional. A oferta de formac;ao 

continuada e compreendida como condic;ao essencial para a melhoria da qualidade 

da educac;ao publica. Sao objetivos do programa: 

a)Desenvolver a percepc;ao crftica das relac;oes entre a educac;ao escolar e 

a sociedade; 

b)Propiciar o aprimoramento no domfnio competente e crftico dos 

conhecimentos escolares; 

c)Subsidiar o professor da educac;ao basica para a reflexao continua sobre a 

pratica docente; 

d)Fomentar a formac;ao permanente e integrada ao cotidiano escolar; 

e )Superar as lacunas existentes entre a formac;ao inicial dos professores e 

as exigencias da pratica docente; 

f) Fortalecer o trabalho coletivo como forma de reflexao te6rica e construc;ao 

da pratica docente; e, 

g)lmplementar as Diretrizes Curriculares para a Educac;ao Basica do Estado 

do Parana. 

lnseridos no programa de formacao continuada do departamento, estao 

diferentes modalidades de cursos oferecidos aos profissionais de todo o Estado, 

entre eles: Grupos de Estudo; Simp6sios; Semana Pedag6gica nas Escolas; 

Formac;ao de Professores para Salas de Apoio a Aprendizagem; Oficinas de 

Validac;ao de Folhas e Objetos de Aprendizagem Colaborativos; Educac;ao lnfantil no 
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Sistema Estadual; DEB-Itinerante2
; Formac;ao para Profissionais que atuam nas 

Bibliotecas Escolares e o curso de Forma~ao para Agentes de Execu~ao. 0 

destaque aponta a preocupagao do departamento com a formac;ao dos profissionais 

que atuam como apoio dos professores das disciplinas de Biologia, Fisica e 

Quimica, nos laborat6rios escolares. No texto analisado consta que os eventos 

visam "formar agentes de execuc;ao dos laborat6rios de ciemcias, atendendo as 

exigencias legais, bern como definindo sua func;ao no que se refere a preparac;ao 

das aulas e manutenc;ao do espago fisico", o que revela o posicionamento do 

departamento em relagao ao uso dos laborat6rios por professores de outras 

disciplinas, estendendo-o inclusive ao Ensino Fundamental. 

A analise pormenorizada dos documentos, bern como de conversas com os 

tecnicos pedag6gicos das disciplinas de Ciencias, Biologia, Fisica, Quimica e 

Matematica, informam que a utilizac;ao dos laborat6rios como possiveis espagos de 

aprendizagem foram tratados tambem nos Grupos de Estudos, Simp6sios e DEB 

Itinerants. 

Quanta a melhoria dos espacos escolares de apoio ao estudo e a pesquisa, 

os profissionais do departamento escrevem ser "uma necessidade real e condigao 

para o desenvolvimento das atividades pedag6gicas em consonancia com as 

Diretrizes Curriculares para a Educac;ao Basica e com os principios politicos 

estabelecidos para a rede estadual de Educac;ao Basica". Dentre os objetivos 

propostos para esta linha de ac;ao encontram-se: 

a)Oferecer e renovar o suporte material e as condigoes de funcionamento 

dos laborat6rios e bibliotecas escolares; 

b)lnstituir uma nova dinamica as ac;oes pedag6gicas, com a melhoria e 

inovac;ao dos espagos escolares; 

c)Criar estrategias que possibilitem a utilizac;ao dos materiais disponiveis 

nos laborat6rios e bibliotecas das escolas; 

d)Ampliar os acervos, equipamentos e materiais dos espagos escolares de 

apoio ao estudo e a pesquisa; e, 

e)lmplementar as Diretrizes Curriculares para a Educac;ao Basica do Estado 

2 Eventos denominados oficialmente de "Dissemina9ao da Politica Curricular e de Gestae da 
SEED/PR", realizados de forma descentralizada nos 32 NRE do PR, nos anos de 2008 e 2009, que 
proporcionaram forma9ao continuada a todos os professores da rede e que tiveram como docentes 
os tecnicos pedag6gicos da SEED e/ou dos NRE. Nestes eventos foram trabalhados conteudos 
relatives a pn3tica com o uso dos laboratories escolares. 
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do Parana. 

Estao pensados, portanto, pelo departamento, objetivos de ordem material e 

pedag6gica para uso, manutenc;ao e melhoria dos laborat6rios, entendidos como 

espac;os escolares de apoio aoestudo e a pesquisa de docentes e discentes. 

A terceira linha de ac;ao do departamento refere-se a pesquisa e producao. 

Sua delimitac;ao justifica-se pelo entendimento de que "o compromisso do professor 

nao esta apenas com a difusao do conhecimento ja formulado, mas tambem com a 

pesquisa e produc;ao do conhecimento escolar, visando aprimorar o seu saber 

docente na perspectiva de tornar-se professor autor". Para esta linha estao definidos 

os seguintes objetivos: 

a)lmplementar ac;oes concretas que possibilitem a atividade intelectual de 

pesquisa e produc;ao de conhecimentos pelos professores da rede publica de 

Educac;ao Basica; 

b)Viabilizar meios de socializac;ao da produc;ao intelectual dos professores 

da rede publica de Educac;ao Basica; 

c)Fomentar no cotidiano escolar a pratica da pesquisa como princfpio 

pedag6gico; 

d)Valorizar o professor da Educac;ao Basica como produtor de 

conhecimento; e, 

e)lmplementar as Diretrizes Curriculares para a Educac;ao Basica do Estado 

do Parana. 

Com vistas a efetivar esta linha de ac;ao o departamento trabalha na 

produc;ao, impressao e distribuic;ao de: Folhas3
; Objetos de Aprendizagem 

Colaborativa4
; Cadernos Pedag6gicos Disciplinares5

; Livros Didaticos Publicos6
; 

3 Processo que busca situar a formacao do professor no cotidiano escolar, valorizando-o a partir de 
sua producao intelectual e do resgate de experiencias significativas, oportunizando o 
desenvolvimento de uma cultura de pesquisa e investigacao. 0 resultado do projeto e a producao de 
textos pedag6gicos que se configuram como material didatico de apoio aos alunos e professores. 
4 Processo de formacao continuada que visa a producao de conteudos e recursos didaticos aos 
educadores, em ambiente virtual, auxiliando-os na elaboracao de aulas. 
5 Atualmente se encontram em processo de impressao os cadernos pedag6gicos relativos ao Ensino 
Religioso e a Hist6ria do Parana, ambos presentes nos curriculos escolares. 
6 Livros distribuidos, gratuitamente, a todos os alunos do Ensino Medio, referentes as doze disciplinas 
de tradicao curricular - Arte, Biologia, Educacao Fisica, Filosofia, Fisica, Geografia, Hist6ria, Lingua 
Estrangeira Moderna lngles/Espanhol, Lingua Portuguesa, Matematica, Quimica e Sociologia. 
Resultam da producao de Folhas por professores da rede publica estadual, consultoria de 
professores de IES e supervisao dos tecnicos pedag6gicos do DEB. No ano de 2009 prepara-se a 3a 
edicao do livro. 
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Manuais de Orientac;ao para o Professor dos LDP7
; Caderno de Orientac;ao 

Pedag6gica para Sala de Apoio a Aprendizagem8
; Antologia de Textos de Filosofia e 

Sociologia; Antologia de Textos de Literatura; Orientac;oes para (Re)elaborac;ao, 

lmplementac;ao e Avaliac;ao de Proposta Pedag6gica para a Educac;ao lnfantil; 

Proposta Pedag6gica para o Ensino Fundamental de 09 anos; Projeto Eureka9
; e, 

Cadernos de Orienta~ao Pedag6gica para o Uso dos Espa~os de Apoio ao 

Estudo e a Pesquisa. 0 realce denota a preocupac;ao com a produc;ao de 

"cadernos pedag6gicos que orientem o uso dos diversos espac;os de apoio ao 

estudo e a pesquisa, tais como o laborat6rio de ciencias, a biblioteca escolar e o 

laborat6rio de informatica, com base nos fundamentos te6rico-metodol6gicos 

contidos nas Diretrizes Curriculares do Estado do Parana" pelo departamento. 

4.2.3 Ac;oes de Fortalecimento do Uso dos Laborat6rios 

Durante a gestao 2003/2006 e 2007/2010 a Secretaria de Estado da 

Educac;ao desenvolveu varias ac;cSes, direta ou indiretamente, relacionadas ao uso 

dos laborat6rios enquanto espac;os escolares auxiliares do processo ensino

aprendizagem. Entre estas ac;cSes destacam-se: 

a) Concurso publico para o cargo de agente de execuc;ao: 

Em 25/05/2005, foi publicado o Edital n°. 69/2005 para concurso publico 

para o cargo de Agente de Execuc;ao, nas func;oes de Assistente de Execuc;ao e 

Tecnico Administrativo. 

0 Agente de Execuc;ao e urn profissional admitido pelo Estado, por 

concurso, cujo regime jurfdico e o estatutario, com direitos, vantagens e obrigac;oes 

especificadas na Lei Estadual n° 13.666, de 05 de julho de 2002, que estabelece o 

Quadro Proprio do Poder Executivo do Parana e na Lei Estadual n° 6.17 4, de 16 de 

7 Foi elaborado o Manual do LOP de Lingua Portuguesa, entregue aos professores desta disciplina. 
8 Cadernos referentes as disciplinas de Lingua Portuguesa e de Matematica. A cole<;ao e composta 
de cadernos de orienta<;ao para professores e de coletanea de atividades para os alunos. 0 material 
pedag6gico visa dar suporte ao Programa de Sala de Apoio a Aprendizagem, oferecido aos alunos de 
sa serie, em contraturno, objetivando a supera<;ao de conteudos relativos aos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, essenciais para o prosseguimento dos estudos. 
9 A<;ao dirigida aos alunos de 3a serie do Ensino Media, com o objetivo de apoio a continuidade dos 
estudos em nfvel superior. 
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novembro de 1970, que estabelece o Estatuto do Servidor I Funcionarios Civis do 

Estado do Parana. 

De acordo como edital foram abertas 414 (quatrocentas e quatorze) vagas, 

na fungao de Assistente de Execugao, para suprimento das necessidades em todo o 

Estado. 

0 agente de execugao e o profissional que, no espago escolar, podera 

auxiliar os professores no preparo do trabalho pedag6gico a ser realizado nos 

laborat6rios escolares. Sao atribuigoes previstas no edital de concurso: 

Laborat6rios de Fisica, Qui mica e Biologia: preparar, manipular e armazenar 
materiais e equipamentos pr6prios de laborat6rio; utilizar reagentes, 
solventes, equipamentos, ferramentas e instrumentos manuais, mecanicos, 
eletricos e eletronicos; observar rotinas e normas de seguranc;a em 
Laborat6rio de Fisica, Quimica e Biologia; preparar soluc;oes; utilizar 
conhecimentos de propriedades fisicas e quimicas dos compostos 
organicos; preparar amostras para analise; utilizar conhecimentos basicos 
do manuseio de instrumentos manuais, mecanicos, eletricos e eletronicos; 
estabelecer e aplicar, em conjunto com o corpo docente, normas de 
seguranc;a para o uso do laborat6rio; disponibilizar equipamentos e 
materiais necessarios para a preparac;ao e realizac;ao de atividades de 
ensino previstas em varias disciplinas; dar assistencia tecnica ao professor 
e seus alunos durante a aula, ajudando a manter o born andamento da 
atividade pratica de laborat6rio; preparar o ambiente do laborat6rio para uso 
do professor e alunos. (Parana, Secretaria da Administrac;ao e da 
Previdencia-SEAP/Departamento de Recursos Humanos. Edital n.0 69/2005, 
item 2.4-sec;ao 2.4.1, p. 1-2, 2005) 

Em 24/01/2006, atraves do Decreta n° 6.025, foram nomeados 342 

aprovados no concurso. 

E importante frisar que nao cabe ao Assistente de Execugao o planejamento 

e execugao das aulas praticas, e sim aos docentes. 

b) Destinagao de verbas: 

A agao, desenvolvida no ano de 2005, destinou recursos para 

estabelecimentos de ensino media regular, via cota suplementar do Fundo 

Rotativo10
, com a finalidade de aquisigao exclusiva de materiais de consumo para 

laborat6rios. Os valores distribufdos foram definidos usando-se como criteria o 

1° Criado pela Lei n°. 10.050, de 16 de Julho de 1992 e regulamentado pelo Decreta n°. 2.043, de 12 
de Janeiro de 1993. Reestruturado pela Lei n° 14.267, de 22 de Dezembro de 2003 e regulamentado 
pelo Decreta n° 3.392, de 21 de Julho de 2004. E urn programa de descentralizac;ao de recursos, que 
possibilita maior rapidez no repasse de recursos aos estabelecimentos de ensino. 0 emprego das 
verbas na manutenc;ao e outras despesas relacionadas com a atividade educacional sao de 
responsabilidade dos diretores escolares. 
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numero de turmas de ensino medio das unidades escolares, como segue: R$ 

1.100,00 (01 a 05 turmas); R$ 1.500,00 - 06 a 10 turmas; R$ 1.800,00 -11 a 20 

turmas; R$ R$ 2.000,00 - 21 a 30 turmas; e, R$ 2.500,00 - 31 a 106 turmas, 

baseados em dados de matriculas obtidos do SAE, junho 2005, conforme quadro a 

seguir. 

Quadro I - Criteria de classificagao para repasse de Fundo Rotative para aquisigao de 
materiais de consume para laboratories escolares 

Fonte: DEB/SEED-PR 

Os recursos utilizados para a a<;ao foram buscados no Programa Expansao, 

Melhoria e lnova<;ao no Ensino Medio do Parana, financiado pelo Banco 

lnteramericano com contrapartida do Estado. A a<;ao foi planejada pelo entao 

Departamento de Ensino Medio e pelo Grupo de Planejamento Setorial da SEED, 

que definiram procedimentos para a organiza<;ao das compras pelas escolas. Em 

cada um dos colegios, foram formadas comissoes constituidas por tres professores 

(01 de Biologia, 01 de Fisica e 01 de Quimica, preferencialmente), 01 membra da 

equipe pedag6gica e 01 membra do Conselho Escolar11
. As comissoes ficaram 

encarregadas de definir, a partir da proposta pedag6gica assumida pelo 

estabelecimento, a rela<;ao de novos materiais ou materiais de reposi<;ao a serem 

adquiridos, bern como sua quantidade. A SEED estabeleceu tres categorias de 

materiais: reagentes, vidrarias e instrumentos, constituindo cada categoria um lote. 

As informa<;5es necessarias a realiza<;ao da a<;ao descentralizada de suprimento dos 

laborat6rios, enviadas as escolas, estao descritas no "Manual de lnstru<;oes/2005: 

Aquisi<;ao de Material de Con sumo para Laborat6rios Escolares". Participaram do 

11 0 Conselho Escolar e urn 6rgao colegiado de natureza deliberativa, consultiva, avaliativa e 
fiscalizadora da organiza<;ao e a realiza<;ao do trabalho pedag6gico e administrative, em 
conformidade com a legisla<;ao educacional vigente e orienta<;6es da SEED, presentes no interior das 
escolas e e composto por representantes da comunidade escolar e representantes de movimentos 
sociais organizados e comprometidos com a educa<;ao publica, presentes na comunidade, sendo 
presidido por seu membra nato, o(a) diretor(a) escolar. 
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processo os 32 (trinta e do is) coordenadores das equipes de ensino e os 32 (trinta e 

dais) coordenadores financeiros dos NRE. Estes profissionais foram convocados 

para Reuniao Tecnica, realizada em Curitiba, onde foram explicados os 

procedimentos a serem adotados, a fim de que pudessem intermediar a ac;ao entre 

SEED e os estabelecimentos, esclarecendo duvidas processuais e pedag6gicas. Os 

names e telefones destes coordenadores e dos coordenadores das prestac;oes de 

contas do Fundo Rotativo constam do documento. 

0 investimento na ac;ao foi de R$ 1.707.900,00 (urn milhao, setecentos e 

sete mil e novecentos reais). Foram beneficiados 1.119 (mil, cento e dezenove) 

colegios do Parana e, especificamente em Curitiba, 100 estabelecimentos 

receberam verba para aquisic;ao dos materiais, conforme pode ser verificado no 

Anexo II. 

c) Formac;ao continuada dos agentes de execuc;ao: 

No perfodo de 24 a 26 de julho de 2007, o DEB realizou processo de 

capacitac;ao especffico para os profissionais contratados para o cargo de Agente de 

Execuc;ao, func;ao de assistente de execuc;ao, em Curitiba. 

Segundo o protocolo registrado sob o n°. 94809762, o evento previu 20 

horas de curso, contou com 318 participantes e teve como objetivos: 

- proporcionar aos assistentes de execuc;ao condic;oes para que o mesmo 

esteja apto para preparar, manipular e armazenar materiais e equipamentos pr6prios 

de laborat6rios; 

- utilizar reagentes, solventes, equipamentos, ferramentas e instrumentos 

manuais, mecanicos, eletricos e eletronicos; 

- utilizar conhecimentos de propriedades ffsicas e qufmicas dos compostos 

organicos; 

- preparar amostras para analise; 

- aplicar as normas de seguranc;a para usa dos laborat6rios; 

disponibilizar equipamentos e materiais necessarios para a preparac;ao e 

realizac;ao das atividades de ensino previstas em varias disciplinas; 

- dar assistemcia tecnica aos professores e seus alunos durante a aula, 

ajudando a manter o born andamento da atividade pratica de laborat6rio; 
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- contribuir para a melhoria da qualidade de ensino das disciplinas de Ffsica, 

Qufmica e Biologia. 

A formac;ao foi ministrada em oficinas de 35 pessoas, sendo que, cada 

participants assistiu uma oficina de Ffsica, uma de Qufmica e uma de Biologia. 

Os conteudos previstos sao assim descritos: "0 laborat6rio escolar: 

reconhecimento do espac;o ffsico, materiais e instrumentos, normas de seguranc;a. 

Organizac;ao do espac;o ffsico: inventario dos materiais, manutenc;ao e limpeza do 

laborat6rio, descarte de resfduos, preparac;ao, manipulac;ao e armazenamento de 

materiais e soluc;oes. Preparac;ao do ambiente do laborat6rio escolar para o uso do 

professor e alunos: organizac;ao de fichario de solicitac;ao de aulas, preparo de 

vidrarias, instrumentos, soluc;oes e equipamentos com base nas fichas de 

solicitac;ao". 

Aos assistentes de execuc;ao do NRE de Curitiba foram oferecidas 34 vagas. 

Todas foram preenchidas. 

d) Aquisic;ao de materiais: 

No ano de 2008 o DEB protocolou tres processos referentes a aquisic;ao de 

materiais permanentes e de consumo, estritamente relacionados as disciplinas de 

Biologia, Ciencias, Ffsica e Qufmica, que se encontram atualmente em tramite. Os 

materiais solicitados sao usualmente utilizados em laborat6rios escolares e/ou em 

praticas de experimentac;ao escolar, bern como em aulas te6ricas de sala de aula. 

0 protocolado n°. 7.005.786-7, de 15/05/2008, solicita a compra de materiais 

permanentes relativos as disciplinas de Ciencias e Biologia, entre eles: Modelo de 

Celula Eucarionte: Planetaria (Sistema Terra-Soi-Lua); Conjunto de Pranchas 

Laminadas de Anatomia (1. sistema muscular, 2. sistema nervoso, 3. sistema 

respirat6rio, 4. sistema circulat6rio, 5. sistema digest6rio, 6. sistema urinario, 7. 

sistema end6crino, 8. sistema linfatico, 9. sistema reprodutivo masculino, 10. 

sistema reprodutivo feminino, 11. sistema sensorial, 12. ciclo de vida, 13. celulas), de 

Botanica (14. celula vegetal, 15. Folha, 16. Raiz, 17. Fruto e Semente, 18. Caule, 19. 

Flor, 20. Reproduc;ao Vegetal), de Ecologia (21. Ecossistema, 22. Cicio do 

Nitrogenio, 23 Cicio da Agua, 24. Cicio do Oxigenio) e de Zoologia (25. Artr6podes, 

26. Protozoarios, 27. Mamiferos, 28. Repteis, 29. Peixes, 30. Nematelmintos, 31. 

Moluscos, 32. lnsetos, 33. Platelmintos, 34. Aves, 35. Vermes Parasitas, 36. 

Crustaceos, 37. Aracnfdeos, 38. Offdios, 39. Anffbios); Lupas manuais; Microsc6pio 
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Biol6gico Trinocular 1600X; Estereomicrosc6pio Trinocular com zoom, aumento 

entre ?Ox e 80x ; Camera CCD Color com resolu<;ao minima de 480 linhas e com 

adaptador para o microsc6pio e o estereomicrosc6pio; e, Laminas Permanentes para 

Microscopia (caule de monocotiledonea, caule de dicotiledonea, antera, protonema 

de musgo, alga, ovario de monocotiledonea, ovario de dicotiledonea, corte 

transversal de folha de monocotiledonea, corte transversal de folha de dicotiledonea, 

raiz de monocotiledonea, raiz de dicotiledonea, corte de semente, p61en, hifas de 

fungos, espiculas de esponjas, Aedes aegypti, ferrao de abelha, escama da asa de 

borboleta, asa membranosa de abelha, ameba, paramecia, Trypanossoma sp., 

traqueia de mamffero, trematoda, pancreas de mamfferos, musculo estriado 

esqueletico de mamffero, Vibrio cholerae, Salmonella sp., Leptospira sp., 

Streptococcus sp., mitose, meiose, celulas com microvilosidades, espermatog€mese, 

tubulos seminfferos, oogemese em tecidos ovarianos, citoplasma e nucleo de celula 

animal, citoplasma e nucleo de celula vegetal, ffgado infectado por 

esquistossomose, macr6fagos, leuc6citos, hemacias, cari6tipo humano, pulga, ovo 

de Taenia sp., cisticerco, Taenia sp. adulta, Oxiurus sp., Pedicul/us humanus, 

Demodex fol/iculorum). 

A aquisi<;ao de materiais pedag6gicos permanentes e de consumo, para 

utiliza<;ao pela disciplina de Qufmica e Ffsica, esta protocolado sob o n°. 07.077.096-

2, de 28/05/2008. A diversidade e quantidade de materiais solicitados conduziram o 

processo a um procedimento licitat6rio, modelo de pregao eletronico por sistema de 

registro de pre<;o, n° 487/2008, de 19/05/2009, ja homologado pelo senhor 

Governador. Atualmente a compra dos materiais esta em andamento, protocolada 

sob o n° 07.667.907-0, em 02/06/2009. 

0 offcio 93/08-DEB/SEED/PR, referente ao protocolado no 07.077.096-2, 

informa que "a sele<;ao dos materiais foi realizada nos encontros descentralizados de 

forma<;ao continuada dos profissionais da Educa<;ao/DEB-Itinerante, com a 

participa<;ao efetiva dos professores que atuam na Educa<;ao Basica". Justifica-se a 

compra pela "necessidade de prover os laborat6rios escolares com materiais que 

possibilitem diversificar o trabalho pedag6gico" e "de garantir ao professor recursos 

que permitam o desenvolvimento de conceitos da ffsica e da qufmica de forma 

pratica, tornando as disciplinas de Ffsica e Qufmica mais atrativas aos alunos". 

Na rela<;ao dos materiais destinados a "diversifica<;ao do trabalho 

pedag6gico" das aulas de Quimica estao: Tabela Peri6dica, Agitador Magnetico com 
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Aquecimento, Balanga Digital, Manta Aquecedora para balao de 250ml e com 

regulador de temperatura, Medidor de pH Digital, Suporte Universal com garras, 

Balao de Fundo chato, Balao Volumetrico, Bastao de Vidro, Copo de Becker, 

Erlenmeyer, Funil Simples, Funil de Separagao ou Decantagao, Pipeta e Kit 

Molecular de Plastico. 

Na relagao de materiais destinados as aulas de Fisica estao: Dinamometro, 

Termometro de Maxima e Minima, Termometro Qufmico, Calorfmetro, Protoboard, 

Termometro Digital, lma em forma de Anel de Ferrite, Multfmetro Digital, Conjunto de 

Fusfveis com corpo de vidro, Conjunto de Resistores, Conjunto de Leds, Conjunto de 

Cabos prontos, Suporte de pilhas, Trena, Conjunto de Alicates, Fonte de 

Alimentagao CC, Conjunto de Massas aferidas, Ponteira laser vermelha, Conjunto de 

Molas Metalicas, Suporte (tripe), Ferro de Solda, Cronometro Digital manual, Solda 

pronta em Estanho, Rolo de Fio de Cobre, Conjunto de Capacitores Eletrolfticos e 

Jogo de Chaves. 

Os materiais acima relacionados de Ciencias, Biologia, Ffsica e Qufmica, 

sao solicitados em quantidades suficientes para suprimento de todos os 

estabelecimentos de ensino da rede publica, independente do nfvel ofertado. 

Na execugao desta agao estao estimados R$ 4.297.650,00 (quatro milhoes, 

duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta reais) para compra de 

materiais de Ciencias, R$ 8.510.000,00 (oito milhoes, quinhentos e dez mil reais) 

para a compra de materiais de Biologia, R$ 4.922.000,00 (quatro milhoes, 

novecentos e vinte e dois mil reais) para compra de materiais de Ffsica e R$ 

4.607.590,00 (quatro milhoes, seiscentos e sete mil, quinhentos e noventa reais) 

para compra de materiais de Qufmica. 

e) Aquisigao de acervo bibliografico: 

No ano de 2005 a SEED, atraves do Departamento de Ensino Media, 

desenvolveu agao para aquisigao de acervo bibliografico destinado a fundamentagao 

te6rica e metodol6gica dos professores das diferentes disciplinas de tradigao 

curricular. 

0 acervo foi constitufdo de 209 tftulos, apresentando 12 tftulos referentes a 

disciplina de Biologia, 13 para Ffsica, 13 para Qufmica e 05 para Ciencias. Dentre 

estes livros estao tftulos cujos conteudos referem-se a utilizagao da experimentagao 

como recurso pedag6gico. Sao exemplos, os seguintes tftulos: Pratica de Ensino de 
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Biologia, Experi{mcias de Ci€mcias para o Ensino Fundamental, Como fazer 

Experimentos, Ensino de Ciencias: unindo a pesquisa e a pratica, presentes na 

listagem disponibilizada no seguinte enderec;o eletronico: <http://www.diaadia. 

pr.gov.br/deb/arquivos/File/Bibliotecas/bibliotecaprofessor2006.pdf>. 

A escolha dos tftulos foi feita pelos professores da rede publica estadual, 

atraves de votac;ao no Portal Dia a Dia Educac;ao e contou com a participac;ao de 

9.098 (nove mil e noventa e oito) professores, em um processo democratico de 

selec;ao dos livros. 

A partir do resultado da votac;ao, ocorrida no perfodo de 01 a 31 de maio de 

2005, foram adquiridos 1.225 (mil, duzentos e vinte e cinco) conjuntos, com verbas 

oriundas do PROEM - Programa de Expansao e Melhoria do Ensino Media e com 

verbas de contrapartida do Estado, no valor de R$ 6.065.881,50 (seis mil hoes, 

sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). 

A distribuic;ao foi feita para todos os estabelecimentos da rede publica 

estadual com oferta de Ensino Media. 

4.3. DIRETRIZES CURRICULARES PARA A EDUCA<;AO BASICA 

Esta abordagem do diagn6stico apresenta as diretrizes curriculares para a 

Educac;ao Basica do Estado do Parana caracterizando a func;ao da escola publica. 

Traz a concepc;ao curricular, sua forma de implantac;ao e o tratamento dado a 

questao da experimentac;ao, em cada uma das disciplinas do Ensino Media, que 

fazem uso do laborat6rio escolar como espac;o de aprendizagem. 

4.3.1 Func;ao da Escola Publica e Concepc;ao Curricular 

As diretrizes curriculares para a Educac;ao Basica apresentam em sua 

abertura dois textos, onde sao discutidos "as formas hist6ricas de organizac;ao 

curricular da escola" e a "concepc;ao de .currfculo" proposta. (SEED/DCE, 2009, p. 8) 

No primeiro texto e explicitada a concepc;ao de sujeito, tornado como: "fruto 

de seu tempo hist6rico, das relac;oes sociais em que esta inserido, mas e, tambem, 

um ser singular, que atua no mundo a partir do modo como o compreende e como 
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dele lhe e possivel participar". (SEED/DCE, 2009, p. 14) 

Sabre a func;ao da escola publica, aponta que: "a escola brasileira, nas 

ultimas decadas, passou a atender, cada vez mais, estudantes oriundos das classes 

populares. As assumir essa func;ao, que historicamente justifica a escola publica, 

intensificou-se a necessidade de discussoes continuas sabre o papel do ensino 

basico no projeto de sociedade que se quer para o pais". (SEED/DCE, 2009, p. 14) 

Assume-se, ainda, urn curricula disciplinar, onde os conhecimentos 

disciplinares devem ser tratados: 

de modo contextualizado, estabelecendo-se, entre eles, rela96es 
interdisciplinares e ondo sob suspeita tanto a rigidez com que 
tradicionalmente se apresentam quanta o estatuto de verdade atemporal 
dado a eles. Desta perspectiva propoe-se que na escola os conhecimentos 
contribuam para a crftica as contradi96es sociais, politicas e economicas 
presentes nas estruturas da sociedade contemporanea e propiciem 
compreender a produ9ao cientffica, a reflexao filos6fica, a cria9ao, nos 
contextos onde se constituem. (SEED/DCE, 2009, p. 14) 

As DCE trazem textos referentes a cada uma das disciplinas da Educac;ao 

Basica, onde se explicitam aspectos hist6ricos da sua constituic;ao como campo do 

conhecimento, contextualizando-as politica, economica e socialmente; aborda 

fundamentos te6ricos metodol6gicos e apresenta relac;ao de conteudos 

estruturantes, bern como os conteudos basicos para cada serie. 

4.3.2 Estrategias para lmplantac;ao 

Pode-se inferir que a forma de elaborac;ao das diretrizes, ou seja, a opc;ao 

par urn processo coletivo de elaborac;ao, contribui para sua implantac;ao. Desde o 

inicio de sua produc;ao, os professores que atuam dentro das salas de aula foram 

chamados a participar do processo, seja atraves de encontros realizados em Faxinal 

do Ceu ou na propria escola. Os documentos preliminares foram, tambem, usados 

como textos de analise nas Semanas Pedag6gicas e Grupos de Estudo. As 

contribuic;oes foram analisadas e, ap6s sua sistematizac;ao, consideradas no 

processo de elaborac;ao das DCE. 

Os documentos foram, ainda, discutidos em eventos de formac;ao 

continuada ao Iongo dos anos de 2004 a 2009. Nestes eventos a equipe tecnico-
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pedag6gica do DEB atuou como docente e trabalhou te6rica e metodologicamente 

sabre a proposta, com o intuito de mostrar sua viabilidade. Foi inclusa, neste 

processo de formagao, a apresentagao de novas recursos metodol6gicos, tais como 

a TV Pendrive e os Livros Didaticos Publicos, assim como, o modo de utilizagao 

destes recursos pelos professores. 

4.3.3 Disciplinas que Utilizam o Laborat6rio 

Tradicionalmente, em fungao da natureza do conhecimento que abordam, as 

disciplinas de Biologia, Ffsica e Qufmica, presentes nas matrizes curriculares do 

Ensino Media, fazem usa dos laborat6rios escolares como espago de 

experimentagao. 

A seguir, apresentam-se os objetos de estudo referentes a cada uma delas, 

bern como o tratamento dado a questao da experimentagao nas DCE das 

disciplinas. 

a) Biologia 

Seu objeto de estudo eo fenomeno VIDA. A Hist6ria da Ciencia nos mostra 

que este fenomeno teve diferentes concepgoes nos diferentes contextos hist6ricos 

ao Iongo do tempo. As DCE para a disciplina de Biologia apontam diferentes formas 

de abordar o fenomeno. Sao eles: o pensamento biol6gico descritivo, o pensamento 

biol6gico mecanicista, o pensamento biol6gico evolutivo e o pensamento biol6gico 

da manipulagao genetica. Estas diferentes abordagens coexistem no sistema 

educacional brasileiro, embora possam contrapor-se. 

Sao apresentados como conteudos estruturantes da disciplina de Biologia: a 

organizagao dos seres vivos, o funcionamento dos mecanismos biol6gicos, o estudo 

da biodiversidade em processos biol6gicos de variabilidade genetica, 

hereditariedade e relagoes ecol6gicas e, a analise da manipulagao genetica. 

(SEED/DCE de Biologia, 2009, p. 52) 

Entende-se que a partir da compreensao dessas relagoes, tomadas em suas 

complexidades, e possfvel compreender o fenomeno VIDA. 

0 usa dos laborat6rios escolares e apresentado de modo indireto quando 

sao apontadas diferentes estrategias de ensino. Sabre essa questao, encontra-se: 
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Estrategias de ensino como a aula dialogada, a leitura, a escrita, a 
experimentac;:ao, a demonstrac;:ao, o estudo do meio, os jogos didaticos, 
entre tantas outras, devem favorecer a expressao dos alunos, seus 
pensamentos, suas percepc;:oes, significac;:oes, interpretac;:oes, uma vez que 
aprender envolve a produc;:ao/criac;:ao de novas significados, pois esse 
processo acarreta o encontro e o confronto de ideias propagadas em sala 
de aula. ( ... ) Uma aula experimental, seja ela de manipulac;:ao de material ou 
demonstrativa, tambem representa importante estrategia de ensino. Para 
promover a aprendizagem, nao e preciso urn aparato instrumental 
sofisticado, mas sim a sua organizac;:ao, discussao e analise, possibilitando 
a interac;:ao com fenomenos biol6gicos, a troca de informac;:oes entre os 
grupos que participam da aula e, portanto, a emergencia de novas 
interpretac;:oes. De acordo com estas Diretrizes, os experimentos podem ser 
o ponto de partida para desenvolver a compreensao de conceitos ou 
permitir a aplicac;:ao de ideias discutidas em aula, de modo a levarem os 
alunos a aproximarem teoria e pratica e, ao mesmo tempo, permitir que o 
professor perceba as explicac;:oes e as duvidas manifestadas pelos seus 
alunos. Devem-se considerar tambem as aulas demonstrativas como 
importante estrategia de ensino. Entretanto e preciso permitir a participac;:ao 
do aluno e nao apenas te-lo como observador passivo. Algumas vezes, a 
atividade pratica demonstrativa implica a ideia da existencia de verdades 
definidas e formuladas em leis comprovadas, isto e, de uma ciencia de 
realidade imutavel. De outro lado, a atividade pratica, como resoluc;:ao de 
problemas ou de hip6teses, pode trazer uma concepc;:ao de Ciencia 
diferente, como interpretac;:ao da realidade, de maneira que as teorias e 
hip6teses sao consideradas explicac;:oes provis6rias. Neste caso, 
estabelece-se maior contato do aluno com o experimento e com a atitude 
cientffica. (SEED/DCE de Biologia, 2009, p. 66) 

Pode-se considerar, portanto, que as diretrizes curriculares para a disciplina 

de Biologia abordam conteudos, cujo tratamento metodol6gico pode implicar na 

utiliza~ao do laborat6rio, para propiciar aprendizagem aos educandos a respeito do 

fenomeno VIDA. 

b) Ffsica 

As DCE para a disciplina de Ffsica apontam como objeto de estudo o 

UNIVERSO em toda sua complexidade e propoem o estudo da natureza a partir dos 

modelos elaborados pelo Homem, para sua explica~ao e entendimento. 

Sao propostos os seguintes conteudos estruturantes para a disciplina de 

Ffsica: Movimento, Termodinamica e Eletromagnetismo. 

Quando aborda o processo de ensino e aprendizagem, a DCE descreve que 

"a experimenta~ao, no ensino de Ffsica, e importante metodologia de ensino que 

contribui para formular e estabelecer rela~oes entre conceitos, proporcionando 

melhor intera~ao entre professor e estudantes ( ... )". (SEED/DCE de Ffsica, 2009, p. 

56) 

A relevancia da experimenta~ao esta expressa nas diretrizes na medida em 
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que e destinado o item 4.4, paginas 71 a 74, para o papel da Experimenta<;ao no 

ensino de Ffsica. 

Neste item e considerada a importancia de atividades experimentais para 

compreensao dos fenomenos ffsicos. Neste sentido as atividades experimentais: 

podem suscitar a compreensao de conceitos ou a percep9ao da rela9ao de 
urn conceito com alguma ideia anteriormente discutida. No segundo caso, a 
atividade precisa contribuir para que o estudante perceba, alem da teoria, 
as limita96es que esta pode ter. Mesmo as dificuldades e os erros 
decorrentes das experiencias de laborat6rio devem contribuir para uma 
reflexao dos estudantes em torno do estudo da ciencia. Assim, e 
fundamental que o professor compreenda o papel dos experimentos na 
ciencia, no processo de constru9ao do conhecimento cientffico. Essa 
compreensao determina a necessidade (ou nao) das atividades 
experimentais nas aulas de fisica. ( ... ) Propoem-se, entao, ir alem do 
tradicional objetivo de uma aula experimental, isto e, ir comprovar leis e 
teorias cientificas, mas ultrapassar atividades tao somente verificat6rias. ( ... ) 
ao adotar a experimenta9ao e propor atividades experimentais, o professor, 
mais do que experimentar urn fenomeno fisico, deve assumir uma postura 
questionadora de quem lan9a duvidas para o aluno e permite que ele 
explicite suas ideias, as quais, par sua vez, serao problematizadas pelo 
professor. (SEED/DCE, 2009, p. 71-73) 

Oeste modo, as diretrizes curriculares para a disciplina de Ffsica abordam 

conteudos que podem ter tratamento metodol6gico que impliquem na utiliza<;ao do 

laborat6rio, para propiciar aprendizagem aos educandos a respeito do UNIVERSO. 

c) Qufmica 

As SUBSTANCIAS e os MATERIAlS sao o objeto de estudo da Qufmica. 

Para seu estudo/ensino foram definidos tres conteudos estruturantes a serem 

tratados na disciplina: Materia e sua natureza, Biogeoqufmica e Qufmica sintetica. 

A importancia da experimenta<;ao e ressaltada nas DCE para a disciplina de 

Qufmica. Segundo as diretrizes, a abordagem experimental aliada a abordagem 

te6rica desempenha relevante papel na significa<;ao dos conceitos qufmicos. Sobre 

esta questao encontra-se: 

As atividades experimentais, utilizando ou nao o ambiente de laborat6rio 
escolar convencional, pode ser o ponto de partida para a apreensao de 
conceitos e sua rela9ao com as ideias a serem discutidas em sala de aula. 
Os estudantes, assim, estabelecem rela96es entre a teoria e a pratica e, ao 
mesmo tempo, expressam ao professor suas duvidas. (SEED/DCE de 
Quimica, 2009, p. 67) 

As diretrizes trazem, no item 4.2, o papel da experimenta<;ao no ensino de 

Qufmica. 
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4.4. LABORA TORI OS ESCOLARES NO PARANA 

Este item apresenta a exigemcia legal do laborat6rio, acrescida das questoes 

referentes ao reconhecimento e certificagao dos alunos do Ensino Medio. 0 item 

mostra, ainda, dados relativos ao nfvel de ensino no Parana e no municipio de 

Curitiba, essenciais para a definigao dos estabelecimentos a serem pesquisados. 

4.4.1 Exigemcia Legal do Laborat6rio 

A Deliberagao 009/96 do CEE, de 08/11/96, aponta, no artigo 22 inciso I, 

quando dispoe sobre os requisitos e especificagoes de recursos materiais e 

ambientais mfnimos de verificagao, para o reconhecimento dos estabelecimentos de 

ensino, a necessidade da existencia de: 

Art. 22 - No plano dos requisitos e especifica96es de recursos materiais e 
ambientais constituem objeto minimo de Verifica9ao: 
I - instala96es adequadas para: 
a) sala de aula e laborat6rio, com, no minimo, 1,20 m2 por aluno; 
b) complexo higienico-sanitario, com, no minimo, dois (2) banheiros, 

contendo urn total de dois (2) bebedouros, quatro (4) pias, cinco (5) 
vasos sanitarios e dois (2) mict6rios para cada grupo de 120 alunos; 

II - instala96es especificas com salas de aula adequadas para: 
a) administra9ao; 
b) servi9os tecnico-pedag6gicos; 
c) corpo docente. 
Ill- area livre para pratica de Educa9ao Fisica e recrea9ao; 
IV - mobiliario e equipamento que atendam as finalidades do projeto 
pedag6gico; 
V - acervo bibliografico atualizado e adequado para atendimento das 
finalidades pedag6gico-educativas do curso e/ou habilita9ao pretendidos. 
(CEE-PR/Del. 009/96, artigo 22) 

Em 05/03/99 esta deliberagao foi revogada passando a vigorar a 

Deliberagao 004/99 do CEE. Acompanhada da lndicagao 002/99, aprovada na 

mesma data, encontra-se no corpo do texto mengao a lndicagao 003/96, citando-a 

como de fundamental importancia e tomando-a como adendo a nova Deliberagao. 

A lndicagao 003/96, embora mencione avangos de ordem quantitativa e 

qualitativa, em fungao da adogao de normas mais objetivas e, com exigencia de 

condigoes basicas em detrimento de condigoes mfnimas, nao apresenta a exigencia 

do laborat6rio, portanto a Deliberagao 004/99 tambem nao. 
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Na se<;ao II que trata "da Materia de Verifica<;ao", encontra-se no artigo 20: 

Art. 20- No plano dos requisitos e especificac;oes de recursos materiais e 
ambientais constituem objeto de verificac;ao: 
I - instalac;oes adequadas para: 
a) sala de aula com, no minima, 1,00 m2 par aluno; 
b) complexo higienico-sanitario, com, no minima, dais (2) banheiros, 

contendo um total de dais (2) bebedouros, quatro (4) pias, cinco (5) 
vasos sanitarios e dais (2) mict6rios para cada grupo de 120 alunos; 

c) salas ambiente adequadas de acordo com a proposta pedag6gica. 
II - instalac;oes especificas com salas de aula para: 
a) administrac;ao; 
b) servic;os tecnico-pedag6gicos; 
c) corpo docente. 
Ill- area livre para pratica de Educac;ao Fisica e recreac;ao; 
IV - mobiliario e equipamento que atendam as finalidades do projeto 
pedag6gico; 
V - acervo bibliografico atualizado e adequado para atendimento das 
finalidades pedag6gico-educativas dos cursos pretendidos. (CEE-PR/Del. 
004/99, artigo 20) 

A analise comparativa do texto mostra que na Delibera<;ao 004/99, deixa de 

existir men<;ao ao laborat6rio, na letra "a", ao mesmo tempo em que se reduz a area 

exigida de 1 ,20 m2 para 1 ,00 m2 por aluno. Acresce-se a letra "c", que dis poe sobre a 

existencia de salas ambientes, relacionadas a proposta pedag6gica adotada pelo 

estabelecimento. Pode-se daf inferir, que se ampliou a exigencia de espa<;os 

escolares destinados a aprendizagem, tao somente limitado a exigencia do 

laborat6rio, subordinando-os a proposta pedag6gica assumida pela escola. 

No ano de 1999, o CEE/PR aprovou o Parecer 095/99, resultado do pedido 

de reconhecimento de urn estabelecimento de ensino fundamental do NRE de 

Londrina. Transcreve-se abaixo o disposto sobre o questionamento a respeito dos 

laborat6rios: 

A questao dos laborat6rios vern levantando polemica entre os educadores, 
com certeza. E. pacifica a convicc;ao de que a simples existencia de um 
espac;o denominada "laborat6rio", com seu respectivo equipamento, nao 
seja garantia da qualidade de um ensino de Ciencias. Mas, e tambem 
pacifica que nem a polemica em torno do assunto e, muito menos, uma 
interpretac;ao - equivocada, certamente - da nova LOB permitem o mero 
descarte dos laborat6rios. A exigencia da existencia de laborat6rio de 
Ciencias para o Reconhecimento de um estabelecimento insere-se no rol do 
"minima" necessaria para o desenvolvimento de um ensino de qualidade, ao 
lado de biblioteca e bibliografia, docentes habilitados, espac;os de lazer e 
recreac;ao, etc. Enfim, uma escola, especialmente aquela destinada as 
crianc;as e adolescentes do Ensino Fundamental, nao podem ser um 
simples espac;o de realidades "virtuais": livros poderiam ser buscados na 
Internet, aulas praticas podem ser feitas em cantata com a Natureza, e 
assim par diante. 0 rigor na apurac;ao da existencia de condic;oes materiais 
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e de recursos humanos gualificados "mfnimos" deve valer tanto para os 
estabelecimentos privados quanto para o publico. Como pode o Poder 
Publico zelar, como e seu dever constitucional, pela qualidade de ensino, se 
a comevar das escolas que cria e autoriza as exigencias vao sendo 
amortizadas, minimizadas e desqualificadas em nome de uma pseudo
criatividade? Recomenda-se, portanto, que a SEED estabeleva uma ampla 
discussao, nao no sentido de desqualificar as exigencias materiais para o 
reconhecimento de urn estabelecimento, mas antes no sentido de como 
dotar todos os estabelecimentos de estruturas condignas, professores 
qualificados e recursos adequados para o seu custeio. lndubitavelmente, 
urn conceito novo para o espaQo denominado "laborat6rio" acompanha uma 
educavao cientffica nova, espaQo que passara tambem a incluir o patio da 
escola, a beira do mar, o bosque ou a prava publica (cf LUZ, Gastao 0 F. 
da, Proposta de Construvao de Laborat6rios de Uso Comum aos Ensino de 
1° e 2° Graus). Mas nao significara, jamais, sua "dispensabilidade" pura e 
simples. (CEE-PR, Parecer 095/99) 

0 texto apresentado pelo CEE torna clara a importancia pedag6gica do 

espa<;o, para garantia de educa<;ao de qualidade. 

Em 16 de novembro de 1999, a SEED publicou a Resolu<;ao 4176/99 

restringindo a expansao do ensino fundamental e do ensino media as situa<;oes em 

que ha insuficiencia de vagas, decorrentes do aumento populacional, dispondo a 

necessidade de comprova<;ao da existencia de "espa<;o ffsico para instala<;ao dos 

ambientes especfficos de laborat6rio e biblioteca para o ensino pretendido", 

conforms se le no Art. 1°, § 1 o, inciso Ill. 

4.4.2 Reconhecimento Escolar e Certifica<;ao dos Estudantes 

Segundo a legisla<;ao vigente, apresentada anteriormente, estao autorizados 

a certificar a conclusao dos diferentes nfveis e modalidades de ensino, os 

estabelecimentos que estao autorizados para funcionamento e devidamente 

reconhecidos. 

Em Curitiba sao 111 os estabelecimentos autorizados para a oferta de 

Ensino Media regular, sendo que 103 estao reconhecidos. A consulta ao portal 

educacional do Estado, em maio de 2009, indica que as datas de expedi<;ao das 

resolu<;oes de reconhecimento de 35 destes estabelecimentos sao do ano de 2004, 

ou seja, 31,53% tern o reconhecimento renovado pelo Conselho Estadual de 

Educa<;ao. Os outros 68, ou seja, 68,47% nao tern renova<;ao do reconhecimento. 

Consta, ainda, que sao 08 os estabelecimentos com autoriza<;ao, sendo que 04 

deles sao anteriores ao ano de 2008, ou seja, poderiam estar reconhecidos, em 
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func.;:ao do tempo de autorizac.;:ao. Outros 04 pediram a autorizac.;:ao no ano de 2008 e 

devem solicitar o reconhecimento em 2009. 

Para regularizar a situac.;:ao escolar dos concluintes do Ensino Fundamental 

e Medio em estabelecimentos nao reconhecidos da rede estadual de ensino, o 

CEE/PR aprovou, em 18/12/2003, a Deliberac.;:ao n.0 07/03, que autoriza a SEED a 

credenciar estabelecimentos ja reconhecidos na rede publica estadual, em cada 

municipio, para a emissao de documentac.;:ao escolar. Na data em que a resoluc.;:ao 

passou a vigorar, 196 estabelecimentos de EM da rede publica estadual nao 

estavam autorizados no Estado. 

Dentre os motivos, expressos no Parecer 01/03 do CEE/PR que acompanha 

a Deliberac.;:ao n° 07/03, para o nao reconhecimento dos estabelecimentos ja com 

autorizac.;:ao vencida, estao: falta de material de consumo de laborat6rio (61 escolas), 

falta de material permanente de laborat6rio (49), acervo bibliografico (69 escolas) e 

sala de laborat6rio (11 escolas). 

Em 14 de dezembro de 2005, o CEE/PR prorrogou o prazo para a SEED 

apresentar as medidas tomadas para suprir as deficiencias dos estabelecimentos. 0 

prazo previsto para 1 ° de agosto de 2004 estendeu-se para 31 de dezembro de 

2006. 0 credenciamento dos estabelecimentos para emissao de documentac.;:ao 

escolar tambem foi prorrogado. 

No ano de 2005, uma ac.;:ao desenvolvida pelo DEB destinou verba para 

aquisic.;:ao de materiais de consumo para todos os estabelecimentos que ofertavam 

EM, conforme Anexo II. Foram enviados aos estabelecimentos urn acervo 

bibliografico com 209 titulos referentes a fundamentac.;:ao te6rica e metodol6gica das 

12 disciplinas que se encontram nas matrizes escolares do EM, cujas obras sao 

nomeadas no Anexo Ill. Estes colegios, assim como todos os estabelecimentos com 

oferta de EF, receberam outros tres acervos bibliograficos entre 2004 e 2009. 0 

acervo de literatura e composto de 266 tftulos, de autores nacionais e estrangeiros, 

classicos e modernos, que possibilitam aos alunos e professores contato com 

diferentes generos textuais, apresentados no Anexo IV. As quantidades destes 

acervos destinados aos colegios foram relacionadas ao numero de alunos 

matriculados e variou de 01 ate 05 conjuntos. Outros dois acervos sao de obras 

referentes a temas paranaenses e estao relacionados nos Anexos V e VI. Estes dois 

ultimos acervos tern, em conjunto, 57 tftulos. Foram ainda enviadas as escolas 
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coletaneas de hist6ria brasileira e obras referentes as disciplinas de Sociologia e 

Filosofia, implantadas nacionalmente no anode 2009. 

4.4.3 Ensino Medio na Rede Publica Estadual do Parana 

Tomando por base os dados do SAE, de 20/03/2009, 1.419 (mil, 

quatrocentos e dezenove) estabelecimentos ofertam Ensino Medio na rede publica. 

Nestes, estao matriculados 518.178 (quinhentos e dezoito mil, cento e setenta e 

oito) alunos, de varias idades, series, turnos e modalidades de ensino, distribuldos 

em 16.501 (dezesseis mil, quinhentos e uma) turmas. 0 nfvel de ensino e ofertado 

nos 399 municfpios paranaenses. 

4.4.4 Ensino Medio na Rede Publica Estadual de Curitiba 

Estao sob a jurisdic;ao do NRE de Curitiba 156 (cento e cinquenta e seis) 

unidades escolares da rede publica estadual. A educac;ao basica e ofertada em 

diferentes nlveis (Educac;ao lnfantil, Ensino Fundamental e Ensino Medio) e em 

diferentes modalidades (regular, integrado, subsequente, EJA) de ensino, presentes 

em numero variavel de estabelecimentos, a saber: 01 com Educac;ao lnfantil, 55 com 

Anos lniciais do Ensino Fundamental, 150 com Anos Finais do Ensino Fundamental 

e 124 com Ensino Medio. Destes 124, 111 colegios ofertam Ensino Medio regular e 

sao alvos deste trabalho. Neles estao regularmente matriculados 75.905 (setenta e 

cinco mil, novecentos e cinco) alunos nas tres series do ensino medio. 

4.4.5 Mapeamento dos Estabelecimentos do Ensino Medio no Nucleo 

Ao contrario dos outros NRE do Parana, o NRE de Curitiba atende apenas a 

urn municipio: o de Curitiba. Segue quadro, que mostra a organizac;ao do NRE, 

dividida em oito setores e dezesseis areas, trazendo a quantidade de escolas 

atendidas, a quantidade de estabelecimentos de ensino medio e os bairros 

correspondentes a cada uma delas. 
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0 numero total de estabelecimentos de ensino, independentemente do nfvel 

ou modalidade de oferta, e semelhante nos diferentes setores e variam de 08 a 12. 

Pode-se observar, ainda, que das 16 areas 09 delas sao responsaveis por 11 

estabelecimentos, ou seja, 56,25% das areas atendem a mesma quantidade de 

estabelecimentos. Considerados somente os estabelecimentos de Ensino Medio, as 

areas atendem de 04 a 10 estabelecimentos. No setor Pinheirinho, todas as 10 

unidades atendidas pela area 12 ofertam ensino medio. Este fato nao e observado 

em nenhuma das outras 15 areas. 
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Quadro II- Organizac;ao do NRE de Curitiba, divisao por setores e areas 

12 

Centro 

3 10 

Boa Vista 

5 11 

Santa Felicidade 

7 11 

Portao 

9 11 

Cajuru 

11 09 

Pinheirinho 

13 08 
Boqueirao 

15 11 

Bairro Novo 

Fonte: DEB/SEED-PR 

06 

07 

06 

08 

09 

06 

06 

08 

Ahu, Alto da Gloria, Alto da XV, Batel, Bigorrilho, 
Rebouc;as, Born Retiro, Cabral, Centro, Centro 
Cfvico, Cristo Rei, Juveve, Merces, Prado Velho, 
Jardim Botanico, Sao Francisco, Hugo Lange, 
Jardim Social 

Abranches, Atuba, Bacacheri, Barreirinha, Bairro 
Alto, Boa Vista, Cachoeira, Pilarzinho, Santa 
Candida, Tingui, Sao Lourenc;o, Taboao, Taruma 

Augusta, Butiatuvinha, Campina do Siqueira, 
Campo Comprido, Lamenha Pequena, Mossungue, 
Orleans, Riveira, Santa Felicidade, Sao Braz, Santo 
lnacio, Sao Joao, Seminario, Vista Alegre, 
Cascatinha, CIC Norte 

Parolin, Campo Comprido, CIC, Fanny, Fazendinha, 
Guafra, Portao, Agua Verde, Lind6ia, Novo Mundo, 
Santa quiteria, Sao Miguel, Vila lzabel 

Capao da lmbuia, Cajuru, Jardim das Americas, 
Guabirotuba, Uberaba 

Capao Raso, CIC Sui, Pinheirinho, Tatuquara, Vila 
Nossa Senhora da Luz 

Alto Boqueirao, Boqueirao, Hauer, Xaxim 

Caximba, Campo de Santana, Ganchinho, Sftio 
Cercado, Umbara 

2 Unidade designa estabelecimento de Ensino Fundamental ou Ensino Medio. 
3 Colegio designa estabelecimentos que ofertam Ensino Medio. 
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4.4.6 Defini<;ao dos Estabelecimentos a serem Pesquisados 

Os estabelecimentos de ensino media a serem pesquisados foram definidos 

conforme a metodologia proposta. A escolha considerou o maior numero de alunos 

de ensino media regularmente matriculados nos estabelecimentos, no perfodo da 

manha, e sua localiza<;ao no municipio. 

A sele<;ao de 16 estabelecimentos resultou da analise das planilhas 

disponibilizadas pelo DEB. Elas contem dados referentes aos totais de matrfculas de 

cada urn dos estabelecimentos, na dependencia estadual. 

0 quadro abaixo apresenta informa<;oes a respeito de cada urn dos 16 

estabelecimentos escolhidos para visita<;ao. 

Neste quadro, a fim de preservar a identidade dos estabelecimentos, o nome 

dos colegios foi subtrafdo e eles estao numerados de 01 ate 16. Esta numera<;ao e 

correspondente ao numero da area a que pertencem. 

Quadro Ill- Dados referentes aos estabelecimentos selecionados para pesquisa de campo 

No DE TOTAL DE 
TOTAL DE N°DE ALUNOS DO TURMAS DE 

SET OR AREA ESTABELECIMENTO ALUNOS DO TURMAS DO ENSINO ENSINO 
ENSINO ENSINO MEDIO NO MEDIONO 
MEDIO MEDIO PERiODO DA PERiODO 

MANHA DAMANHA 

CENTRO 
1 Colegio Estadual 01 835 32 582 22 
2 Colegio Estadual 02 3.150 86 1216 34 

BOA VISTA 
3 Colegio Estadual 03 1.406 46 834 27 
4 Colegio Estadual 04 533 14 503 13 

SANTA 5 Colegio Estadual 05 734 24 467 15 
FELICIDADE 6 Colegio Estadual 06 1.273 40 659 18 

PORTAO 
7 Colegio Estadual 07 712 20 380 11 
8 Colegio Estadual 08 2.667 78 989 28 

CAJURU 
9 Colegio Estadual 09 1.251 41 654 19 
10 Colegio Estadual 1 0 609 18 422 11 

PINHEIRINH 11 Colegio Estadual 11 1.085 26 875 20 
0 12 Colegio Estadual12 1.359 33 591 13 

BOQUEIRAO 
13 Colegio Estadual 13 1.395 42 496 14 
14 Colegio Estadual14 779 19 411 9 

BAIRRO 15 Colegio Estadual 15 1.218 33 868 23 
NOVO 16 Colegio Estadual 16 1.097 30 654 15 

. Fonte: DEB/SEED-PR 
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A analise comparativa entre o numero total de alunos de EM atendido em 

cada estabelecimento de ensino e o numero de alunos atendidos no turno da manha 

esta representada no grafico 1, abaixo. Nele constata-se que, na grande maioria dos 

colegios, o atendimento do EM se faz no periodo da manha. 

Grafico 1 - Comparativo entre o n°. de alunos do EM atendidos nos estabelecimentos, no 
perfodo da manha 
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Fonte: Elaborado pela autora/2009 

De acordo com as informac;5es dadas pelos estabelecimentos, os Colegios 

Estaduais 02, 03 e 08 ofertam, alem do EM, o EM profissionalizante. 



93 

4.5. CARACTERiSTICAS DOS LABORATORIOS INSTALADOS 

A Resoluc;ao n°. 0318/2002 da Secretaria de Estado da Saude, que vigora 

desde 25 de julho de 2002, aprova a Norma Tecnica que estabelece exigencias 

sanitarias para instituic;oes de ensino fundamental, media, superior e de cursos 

livres, no Estado do Parana. A norma tecnica, anexa a resoluc;ao, apresenta a 

estrutura minima dos ambientes denominados "Laborat6rio de Ciencias", que se 

apresenta abaixo. 

Quadro IV - Exigencias minimas para os ambientes dos "Laborat6rios de Ciencias", de 
acordo com as normas tecnicas da SESA 

No ITEM ESPECIFICACOES MINIMAS- OBSERVACOES 
01 Area (m") • 1 ,80 m~ por aluno, por turno de utiliza<;ao 
02 Pe-direito (m) • 2,40 m (viga- piso) e 2,80 m (piso- teto) 
03 Area de llumina<;ao Natural • 1/5 da area do piso 

(m2) • A esquerda do quadro 2rincipal, vista de frente 
04 llumina<;ao Artificial • Quantidade de luz conforme ABNT (NBR 

54213/1992) 

• Protegida contra im_gactos e quedas 
05 Area de Ventila<;ao Natural • 1/10 da area do piso 

(m2) • Ventilagao cruzada permanents e obrigat6ria 
localizada na parte superior de parades opostas ou 
sistema mecanico de troca dear. (NBR6041 e 
Portaria 3523-MS) 

06 Peitoris • 1 ,20 m de altura em rela<;ao ao pi so acabado 
07 Portas de acesso • 0,80 x 2,10 m - dimensao minima 

• Apresentar visor 
08 Janelas • Quando necessaria, devera ser previsto meio de 

prote<;ao contra excesso de luz solar. 

• Caso seja basculante maxim-ar, devem apresentar 
ferragem de acionamento na altura do peitoril, para 
facilitar manobras de abertura e fechamento. 

• Janelas maxim-ar no terreo devem apresentar 
sistemas de prote<;ao contra acidentes. 

• A partir do 1° andar devem apresentar meios de 
prote<;ao contra quedas. 

• Vidros integros . 

• E proibida parade de vidro . 
09 Ferragens de Portas e • A ma<;aneta deve permitir acionamento seguro. 

Janelas • E proibido o uso de m<!£_aneta de bola. 
10 Pisos - revestimento • Integra, continuo, impermeavel, lavavel, 

antiderrapante, resistente a limpeza. 
11 Paredes - revestimento • Lisas, lavaveis. Cor branca. Materiallavavel. 
12 Tetos- estrutura e • Laje ou forro continuo. E proibido o uso de forro 

revestimentos treli<;ado. 
• Cor branca.Materiallavavel . 

13 lnstala<;oes Eletricas • Embutidas, integras, devidamente aterradas. 
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(continuagao do Quadro IV- Exigencias minimas para os ambientes dos "Laborat6rios de Ciencias", de acordo 
com as normas tecnicas da SESA) 

NO ITEM ESPECIFICA<;OES MiNIMAS- OBSERVACOES 
14 lnstalac;oes Especiais • 01 (uma) bancada com cuba, material resistente, 

localizac;ao central para o professor. 
• 01 (uma) bancada com cuba, material resistente 

para alunos. 

• 01 (um) armaria fechado a chave para guarda dos 
animais de experiencia. 

• 01 (um) tanque, material resistente . 

• 01 (uma) caixa de decantac;ao de residuos externa . 

• 01 (um) registro de gas . 

• 01 (um) abrigo de gas externo, quando nao for 
atendido por rede de gas. 

15 Mobiliario • integra, de facillimpeza e manutenc;ao. 

• Compativel com a finalidade do ambiente . 
Fonte: Resolu<;ao n°. 0318/2002- SESA 

A SUDE, em respeito as exigencias mfnimas para os laborat6rios de 

Ciencias, desenvolveram dois modelos para construc;ao destes espac;os nos novos 

predios escolares, referenciados como "padrao 23" e "padrao 25", apresentados 

a baixo: 

Fonte: SUDE/SEED. 

Figura 1: Planta do laborat6rio de Ciencias, padrao 23. 
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Fonte: SUDE/SEED. 

Figura 2: Planta do laborat6rio de Ciencias, padrao 25. 

4.6. CONSOLIDA<;AO DOS DADOS E INFORMA<;OES 

Este item apresenta os dados da aplicac;ao da pesquisa de campo e traz os 

resultados dos documentos respondidos par gestores, professores e pela 

observac;ao direta do laborat6rio. 

4.6.1 Visita aos Estabelecimentos e Aplicac;ao dos Questionarios 

As visitas aconteceram no perfodo da manha em 14 estabelecimentos de 

ensino entre os 16 selecionados, perfodo este onde se concentram as matrfculas do 

ensino media regular, definido como criteria na escolha dos colegios. 

Em todos os estabelecimentos a pesquisadora foi recebida par um 

representante da equipe gestora. Em nenhum colegio foi encontrado impedimenta 

para efetivac;ao da pesquisa. As visitas demoraram mais que o tempo previsto, pais 

enquanto gestora do DEB a pesquisadora foi convidada a conhecer outros espac;os, 

alem do laborat6rio, que nao fazem parte desta pesquisa. 



96 

Relatado o prop6sito da visita, os gestores e professores envolvidos, 

aceitaram responder de imediato os questionarios, demonstrando interesse sobre o 

assunto e manifestando preocupac;ao como universo da pesquisa. 

A observac;ao dos laborat6rios foi realizada nos estabelecimentos que o 

possuem, sempre acompanhada por urn profissional. Em todos os casos estes 

profissionais estavam diretamente envolvidos com os laborat6rios, pois participavam 

do corpo gestor ou do corpo pedag6gico. Eles procuraram mostrar nao s6 o espac;o, 

mas o que continham em termos materiais. Em alguns casos foram chamados 

professores de Biologia, Ffsica ou Qufmica para acompanhar a visita e prestar as 

informac;oes desejadas. 

Em 13 estabelecimentos a visita nao foi marcada com antecedemcia. 

Portanto, em 01 coh3gio a visita foi agendada com urn dia de antecedencia, em 

func;ao de pedido de esclarecimento, por parte do diretor, sobre outra ac;ao do DEB 

que requeria uma visita tecnica. No dia da visita o laborat6rio estava sendo 

ocupado por professor e alunos para aula pratica de Biologia. Diretor e professor 

foram bastante atenciosos e procuraram mostrar os recursos disponfveis no espac;o, 

bern como apontar as necessidades para melhor aproveitamento do espac;o. 

4.6.2 Visao dos Gestores sobre o Uso dos Laborat6rios 

0 questionario aplicado aos gestores, como se pode observar no Apendice 

II, foi organizado em 4 partes: dados sobre o profissional pesquisado, informac;oes 

sobre o estabelecimento quanto a oferta de nfveis e modalidades de ensino, 

informac;oes sobre a infra-estrutura dos laborat6rios e informac;oes quanto ao seu 

uso pedag6gico. 

Responderam ao questionario 13 profissionais, entre os quais 09 diretores e 

04 diretores auxiliares. Portanto, 100% das informac;oes foram obtidas atraves de 

profissionais com func;ao, preponderantemente, administrativa. 

Dentre estes, 08 sao do sexo masculino e 05 do sexo feminino, o que 

corresponds a 61 ,50% e 38,5% respectivamente, com idades entre 30 e 55 anos. 

Pertencem ao Quadro Proprio do Magisterio, 92,30%, sendo que apenas urn diretor 

tern outro vinculo. 
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0 quadro abaixo relaciona o tempo de servic;o no Estado, no 

estabelecimento de ensino e na func;ao administrativa. A unidade de tempo utilizada 

e 0 ano. 

Quadro V - Comparativo entre tempo de servi<;:o no Estado, no estabelecimento pesquisado 
e tempo na fun<;:ao de gestao, em anos. 

EST ABELECIMENTO FUN<;Ao TEMPO DE ESTADO TEMPO NO TEMPO NA FUN<;Ao 
ESTABELECIMENTO 

01 Direc;:ao 15 05 01 

02 Direc;:ao Auxiliar 34 24 18 

03 Direc;:ao 22 17 06 

04 Direc;:ao 14 14 01 

05 e 06* - - - -
07 Direc;:ao Auxiliar 22 07 02 

08 Direc;:ao 08 08 01 

09 Direc;:ao Auxiliar 06 06 03 

10 Direc;:ao Auxiliar 11 11 04 

11 Direc;:ao 20 16 06 

12 - - - -
13 Direc;:ao 25 25 07 

14 Direc;:ao 27 26 06 

15 Direc;:ao 14 13 07 

16 Direc;:ao 16 12 05 

Fonte: Elaborado pela autora/2009 

0 tempo de servic;o no Estado varia entre 06 e 34 anos, enquanto o tempo 

de trabalho no estabelecimento de ensino varia entre 05 e 26 anos. Observa-se, 

ainda, que para 05 gestores o tempo de servic;o no Estado e no Colegio e o mesmo, 

o que indica que, quando da admissao como QPM, foram lotados no 

estabelecimento e nao mais safram. lnfere-se, portanto, que conhecem a realidade 

dos estabelecimentos sobre os quais responderam os questionamentos. 

Quanto ao tempo na func;ao, observa-se que 03 sao diretores eleitos para o 

exercfcio 2009 a 2011, portanto, novos na func;ao. Os demais foram reeleitos e 

passam por mais de uma gestao. A func;ao e exercida com grande diversidade de 

tempo e varia desde 01 ate 18 anos. 

Embora previstas, as visitas nao foram concretizadas nestes estabelecimentos de ensino, em func;:ao 
da suspensao das aulas decretada pelo Governador do Estado devido a gripe Influenza A (H1 N1 ). 
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Quanta ao nivel de escolaridade, 23% sao graduados e 73% sao 

especialistas. Os gestores sao graduados em: Matematica (3), Biologia (1 ), Hist6ria 

(1 ), Pedagogia (1 ), Servi9o Social (1 ), Ciencias Sociais (1 ), Filosofia (1 ), Ciencias (1) 

e Arte ( 1 ). Portanto, apenas 15% dos gestores que responderam ao questionario sao 

formados nas disciplinas que usualmente utilizam o laborat6rio escolar. 

Dentre os estabelecimentos visitados, 07 foram fundados a mais de 50 anos, 

sendo que o mais antigo funciona ha 134 anos. Nenhum foi fundado na atual gestao 

do Govern a Estadual e 100% estao funcionando a mais de 30 a nos. Em 01 dos 

estabelecimentos pesquisados nao existe o laborat6rio, embora exista a oferta do 

EM e, em outro o espa9o existe, mas funciona como sala de aula. 

Todos os estabelecimentos estao reconhecidos pelo Conselho Estadual de 

Educa9ao, segundo os gestores e, portanto, sao responsaveis pela certifica9ao de 

seus alunos. 

Quanta a questao de infra-estrutura presente nos laborat6rios existentes, 

foram consideradas ideal em 14,28%, boa em 37,71%, regular em 37,71% e em 

10,30% inadequado. 0 estabelecimento que nao possui laborat6rio revel a que o 

mesmo foi desativado em fun9ao da inadequa9ao, pais, o tamanho da sala permitia 

o usa par, no maximo, 10 pessoas ao mesmo tempo, incluindo professores e alunos. 

Em fun9ao das turmas serem constituidas par cerca de 40 alunos, o espa9o era 

impr6prio ao trabalho pratico do professor com sua turma. 

A destina9ao de verbas, atraves de Fundo Rotativo, em 2005, e conhecida 

par 84,62% e desconhecida par 15,38% dos dirigentes. 

Os registros do DEB informam que os estabelecimentos, conforme o numero 

de turmas atendidas na epoca, independents do nivel de ensino, receberam os 

seguintes valores, no ano de 2005, para compra de materiais de consumo para os 

laborat6rios escolares. 
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Quadro VI - Valores destinados em 2005, via Fundo Rotativo, para compra de material de 
consumo, aos estabelecimentos de pesquisa 

ESTABELECIMENTO VALOR RECEBIDO EM R$ 

01 2.000,00 

02 2.500,00 

03 2.500,00 

04 1.800,00 

05 1.800,00 

06 2.500,00 

07 1.800,00 

08 2.500,00 

09 2.000,00 

10 1.500,00 

11 2.000,00 

12 1.800,00 

13 2.000,00 

14 1.500,00 

15 2.000,00 

16 2.000,00 

Fonte: Elaborado pela autora/2009, dados DEB/SEED-PR 

Estao previstos agentes de execuc;ao na demand a de funcionarios de 100% 

dos estabelecimentos visitados. Em 71 ,42% dos estabelecimentos eles estao 

supridos, com excec;ao daquele em que nao ha o laborat6rio e em outro onde, 

embora previsto, nao esta suprido. 

Observa-se que os laborat6rios existentes sao utilizados pelos alunos do 

Ensino Media regular. No entanto, 06 apontam o uso pelo Ensino Fundamental 

regular, 01 pelo Ensino Media EJA e 02 pelo Ensino Fundamental EJA. Observa-se, 

portanto, que os laborat6rios sao compartilhados por alunos do ensino media e 

fundamental, independente da modalidade. 

Quanta as questoes pedag6gicas, 91,67% dos dirigentes apontam que OS 

professores do estabelecimento manifestam interesse no uso do laborat6rio e 8,33% 

diz que nao ve interesse por parte dos professores. Consideram imprescindfvel a 

utilizac;ao do espac;o na formac;ao dos alunos 69,23% dos dirigentes, enquanto 

30,76% o consideram importante. 

lnformam, ainda, que os professores de Ensino Medio que fazem uso do 
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laborat6rio sao das disciplinas de Biologia, em 90% dos estabelecimentos; Fisica em 

80%; Quimica em 90%. Em 70% sao usados, tambem, pelos professores de 

Ciencias do Ensino Fundamental e em 1 0% por professores de Matematica. 

Perguntados sobre como pensam o interesse que alunos demonstram pelo 

uso do laborat6rio, 83,33% acreditam que o interesse e grande, enquanto 16,67% 

dizem ser pequeno. 

Em um dos questionarios o gestor aponta a falta de equipamentos e 

materiais, a dificuldade de elimina9ao dos reagentes vencidos e a necessidade de 

troca do piso que e de madeira e inadequado ao laborat6rio. Em outro, o diretor 

aponta que o colegio esta em obras e mostra que a planta das reformas preve a 

substitui9ao do laborat6rio existente por outros tres, um destinado a Biologia, um a 
Fisica e um a Quimica. Este estabelecimento oferece ensino profissional. Num 

terceiro, ha referencia a falta de armarios para a organiza9ao do espa9o. 

0 gestor da escola que desativou o laborat6rio, em fun9ao da falta de 

condi9oes de infra-estrutura, informa que solicitou a mantenedora a reforma de uma 

sala de aula, nao ocupada, para instala9ao de um laborat6rio. 0 pedido foi negado. 

4.6.3 Visao dos Professores sobre o Uso dos Laborat6rios 

0 questionario referente a pesquisa de campo com professores das 

disciplinas de Biologia, Fisica ou Quimica, atuantes nos colegios visitados, esta 

estruturado em tres campos, conforme pode-se observar no Apendice Ill. As divisoes 

se referem: aos dados pessoais, a questao pedag6gica sobre o uso da 

experimenta9ao enquanto recurso pedag6gico e sobre a infraestrutura dos 

laborat6rios do colegio onde respondeu o questionario. Foi solicitado aos 

professores que atuam em mais de um estabelecimento, que as respostas se 

referissem ao laborat6rio em que respondiam o questionario. 

Treze professores responderam ao questionario e a analise de dados 

pessoais mostra que 69,13% ministram aulas de Biologia; 7,7% aulas de Ciencias; 

15,48% aulas de Quimica; 23,70% aulas de Fisica e 7,7% aulas de Matematica. 

Sendo que 15,48% atuam em duas disciplinas e 84,52% ministram aulas de apenas 

uma disciplina. Observa-se que 100% atuam na disciplina de forma9ao que e a de 

concurso ou contrata9ao. 
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As idades variam entre 24 e 58 anos, estando na faixa entre 20 e 29 anos 

46,15% dos entrevistados, 30,77% na faixa entre 30 e 39 anos, 15,38% entre 40 e 

49 a nos e 7, 70% com mais de 50 a nos. 

Quanto ao nfvel de escolaridade verifica-se que 38,46% sao graduados, 

46,14% sao especialistas e 15,40% sao mestres. Portanto, 61,54% dos profissionais 

continuaram seus estudos ap6s a gradua9ao. Destes, 75% sao do quadro proprio do 

magisterio, ou seja, sao concursados e apenas 25% sao professores contratados 

pelo processo de sele9ao simplificada, ou seja, sao PSS. Sao do sexo masculine 

53,84% dos entrevistados e do feminino 46,16%. 

0 quadro abaixo mostra a rela9ao entre o tempo de exercfcio do magisterio 

na rede estadual e o tempo de exercfcio no estabelecimento de ensino. 

Quadro VII- Relac;ao entre o tempo de exercicio do magisterio na rede estadual eo tempo 
de exercicio da disciplina no estabelecimento de ensino 

PROFESSOR TEMPO DE EST ADO TEMPO NO ESTABELECIMENTO 

01 03 1,5 

02 20 06 

03 01 01 

04 03 03 

05 08 03 

06 01 01 

07 03 01 

08 11 05 

09 13 13 

10 11 03 

11 15 05 

12 06 05 

13 03 02 

Fonte: Elaborado pela autora/2009 

Observa-se, portanto, que diferentemente dos gestores, 69,23% dos 

professores atuam ha menos de 10 anos na rede estadual e 30,77% a mais de 11 

anos. Em 23% dos entrevistados o tempo de estado e o mesmo que o tempo no 

estabelecimento de ensino, ou seja, 77% dos professores ja trabalharam em outros 

estabelecimentos de ensino. Ve-se que 93% dos docentes entrevistados atuam a 
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menos de 06 anos no estabelecimento de ensino. 

As respostas as questoes de cunho pedag6gico revelam que perguntados 

sobre a importancia que atribuem as aulas de experimentac;ao na formac;ao dos 

alunos 53,33% a consideram importante e 46,67% a consideram imprescindlvel. 

Nenhum dos entrevistados a considerou de pouca ou nenhuma importancia. 

Perguntados sobre o interesse do aluno a respeito do uso do laborat6rio, 

93,33% dos professores atestam que eles demonstram grande interesse e 7,7% que 

eles demonstram pouca importancia. Nenhum dos professores diz que nao ha 

interesse por parte dos alunos. 

Afirmam fazer uso da experimentac;ao enquanto recurso pedag6gico, 

73,33% dos professores, enquanto 26,64%, que nao o fazem em decorrencia da 

falta de materiais essenciais a pratica ou ao ambiente inadequado e um cita o fato 

de utilizar "outras metodologias para incentivar a cultura cientffica" como alternativa 

para o desuso do espac;o. 

Dos profissionais que responderam a questao sobre a previsao de aulas 

praticas em seus pianos de trabalho docente, 71 ,43% afirmam que fizeram o 

planejamento e 28,57% que nao o fizeram. Destes ultimos, um afirma nao ter 

planejado em func;ao da inexistencia do laborat6rio e que praticas foram realizadas 

em sala de aula na forma de demonstrac;ao. 

Perguntados sobre a frequencia com que utilizaram o laborat6rio no primeiro 

semestre de 2009, 33,34% dos professores afirmam nao ter utilizado, 13,33% o 

fizeram uma vez, 20% duas vezes, 13,33% tres vezes e 20% quatro vezes. 

Os docentes sao unanimes em afirmar que o uso do laborat6rio facilita a 

aprendizagem dos alunos e permite a apresentac;ao da natureza do conhecimento 

cientffico dos conteudos trabalhados em suas disciplinas. As respostas mostram que 

92,85 % afirmam que o uso do laborat6rio permite ao professor demonstrar os 

conhecimentos ensinados, desenvolver habilidades nos alunos e verificar conceitos 

e teorias. 7,15% afirmam que em fun gao das condic;oes materiais, oferecidas pelo 

laborat6rio do coh§gio em que trabalham, nao ha condic;oes de demonstrar na pratica 

os conteudos ensinados, bem como conceitos e teorias da disciplina. Consideram 

possivel o uso de outros espac;os escolares 66,66% dos docentes. Dos 33,34% 

restantes nenhum e professor de Biologia, mas professores de Quimica e Fisica e 

afirmam a dificuldade de levar para outros espac;os os experimentos que exigem o 

uso de instrumentos, vidrarias e reagentes diversos, para os quais entendem ser o 
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laborat6rio o espago ideal para a pratica. 

lnquiridos sobre a infraestrutura dos laborat6rios, observa-se que nenhum 

professor atribui a condigao de ideal ao uso para o espago existente em suas 

escolas, enquanto 23,08% a consideram boa, 53,84% regular e 23,08% pensam ser 

inadequada. 

Quando perguntados sobre o tamanho da sala, verifica-se que 92,30% o 

consideram adequado e 7,70% o acham inadequado, em func;ao do tamanho das 

turmas. 

Quanto a existencia de condigoes materiais como vidrarias, instrumentos e 

reagentes, 61,53% dos professores dizem ser suficientes e 38,47% afirmam ser 

insuficientes. A respeito deste assunto os professores colocam que faltam 

microsc6pios, vidrarias, reagentes e outros instrumentos. 

Em relagao as condigoes de seguranc;a a porcentagem revela que 69,24% 

compreendem que sao inadequadas e atribuem este fato a diferentes fatores, entre 

eles: ausencia de extintores, jalecos, luvas, mascaras e capela para cuidado com 

gases t6xicos; piso e m6veis de madeira; local em que o laborat6rio esta organizado, 

como fundo de corredores; tamanho da sala; falta de bancadas para realizac;ao dos 

experimentos e de armarios para guardar, com seguranga, materiais como 

reagentes, vidrarias, microsc6pios e outros instrumentos. 

A respeito dos agentes de execugao, 64,28% dos professores afirmam que 

eles atuam no laborat6rio da escola, enquanto 35,72% que eles nao atuam. 

A questao 10 do documento de pesquisa questiona os professores a 

respeito do conhecimento de seis ac;oes executadas pela SEED. A analise do item 

sobre o conhecimento da realizagao de concurso para contratac;ao de agentes de 

execuc;ao, com a func;ao de auxilio aos professores das disciplinas de Biologia, 

Ffsica, Qufmica e Ciencias, revela que 35,71% desconhecem a ac;ao e, sobre a 

liberac;ao de verbas via Fundo Rotativo para compra de materiais de consumo para 

os laborat6rios, 50% nao sabem de sua realizac;ao e, portanto, nao participaram das 

comissoes que definiram quais materiais foram comprados com a verba liberada 

para suas escolas. 

A compra de livros de fundamentac;ao te6rica e metodol6gica acerca da 

experimentac;ao nas diversas disciplinas e desconhecida por 85,71% dos docentes. 

Dos novos processos realizados pelo DEB para compra de materiais permanentes, 

os professores estao igualmente divididos, ou seja, 50% conhecem a ac;ao e 50% 
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desconhecem. Quanta ao oferecimento de forma9ao continuada para os 

professores, com tratamento da questao da pratica como recurso pedag6gico, 

vemos que 57,14% a desconhecem e 42,85% que a conhecem. Assumem 

desconhecer a realiza9ao de forma9ao continuada para os agentes de execu9ao 

92,85% dos professores. 

Como sugestoes a melhoria dos espa9os, os professores apontam a 

necessidade de materiais como microsc6pios, conjuntos de biologia, fisica e 

quimica, aquisi9ao de modelos, vidrarias, reagentes, corantes, cursos sabre 

experimentos simples com materiais alternatives, envio de livros didaticos sabre 

experimenta9ao para a biblioteca do professor, a redu9ao do numero de alunos nas 

turmas, mais tempo para o preparo de aulas praticas, adequa9ao dos m6veis e piso, 

forma9ao continuada para usar metodologia propria para laborat6rio, moderniza9ao 

dos laborat6rios com aquisi9ao de equipamentos modernos, incluindo telas de 

proje9ao e instala9ao de computadores com acesso a Internet, para intera9ao dos 

alunos entre as varias escolas. Ainda, da necessidade de biblioteca especifica e 

quadros brancos com canetas de diferentes cores. 

4.6.4 Observa9ao do Pesquisador em Visita aos Laborat6rios 

0 Apendice I traz as questoes para observa9ao in loco dos laborat6rios 

presentes nos colegios pesquisados. Elas referem-se aos aspectos fisicos e 

materiais oferecidos aos professores e alunos para a experimenta9ao nas disciplinas 

de Biologia, Fisica e Quimica. 

As questoes 1, 2, 3, 1 0 e 12 referem-se a questoes relacionadas as 

condi96es fisicas da sala, em seus aspectos de localiza9ao, ilumina9ao, circula9ao 

de ar, tamanho da sala e disponibilidade de agua, respectivamente. Os graficos 2, 3, 

4 e 5 trazem, em porcentagem, o resultado da avalia9ao dos itens 1, 2, 3 e 10 nos 

estabelecimentos visitados. Quanta ao item 12, observou-se que 1 00% dos 

ambientes possuem agua Corrente. 

Conforms pode ser observado no grafico 2, em 79% dos casos os 

laborat6rios localizam-se no andar terreo, dentre eles urn laborat6rio que fica situado 

no final do corredor. A localiza9ao no terreo esta associada a possibilidade de saida 

da turma com rapidez e fluencia, em situa9ao de necessidade. No 1° andar estao 
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localizados 14°/o dos espac;os e 7°/o e encontrado no sub-solo, porem com saida 

para corredores amplos e acesso rapido ao patio. 

Grafico 2 - Localizac;ao dos laboratories escolares 

--------------------, 

1° andar 
14% 

Fonte: Elaborado pela autora/2009 

sub-solo 
7% 
) 

terreo 
79% 

_____________ _j 

Em relac;ao a iluminac;ao, foram utilizados os seguintes criterios: excelente, 

boa e inadequada. Entende-se por excelente quando a luz externa e a luz interna 

estavam associadas para iluminar o ambiente; boa quando a condic;ao de iluminac;ao 

e dada primordialmente pela luz interna; e, inadequada quando nenhuma das duas 

supre a necessidade de iluminac;ao. Os dados, que podem ser vistas no grafico 3, 

informam que 1 OOo/o dos ambientes perm item a realizac;ao de experimentac;oes 

quando considerada a condic;ao de iluminac;ao dos laborat6rios, sendo que em 69°/o 

as condic;oes de iluminac;ao sao excelentes e em 31 °/o sao boas. 

Nas salas que apresentam exceh§ncia, ve-se a presenc;a de grandes janelas 

e de diversas luminarias de luz branca. Quando boas, as janelas sao menores ou 

tem grades de protec;ao externa. 



Grafico 3 - lluminac;ao nos laboratories escolares 

boa 
31% 

inadequada 
0% 

excelente 
69% 

l 
I 

L _________ j 
Fonte: Elaborado pela autora/2009 
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0 grafico 4 demonstra que a circulagao de ar nao e considerada inadequada 

em nenhum dos espagos, no entanto, observa-se que em 54°/o e considerada 

excelente e em 46°/o boa. A condigao de exceiE3ncia e dada quando as janelas e 

portas sao amplas, abrindo-se para espagos externos. 

Grafico 4 - Circulac;ao de ar nos laboratories escolares 
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1 

I 

l 

boa 
46% 

inadequada 
0% 

Fonte: Elaborado pela autora/2009 
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Para efeitos desta pesquisa, o tamanho das salas e considerado adequado 

quando permite o uso por uma turma de 40 alunos e inadequado quando nao o 

permite. Foram considerados adequados 85°/o dos espac;os visitados e inadequados 

15°/o. 

Grafico 5 - Tamanho dos laboratories escolares 
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Fonte: elaborado pela autora/2009 
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Em relac;ao aos materiais disponfveis nos laborat6rios foram avaliadas as 

quantidades e diversidades de reagentes, vidrarias, instrumentos e a existencia de 

microsc6pios. 0 grafico 6 sintetiza comparativamente os resultados e mostram que 

o numero e diversidade de reagentes (92,86o/o), instrumentos (84,62o/o) e vidrarias 

(92,31 °/o) e suficiente e perm item a organizac;ao de aulas praticas. Em 84,62°/o foram 

encontrados microsc6pios 6pticos em bom estado de conservac;ao e uso. 
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Grafico 6- Recursos materiais disponiveis nos laboratories 
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Fonte: elaborado pela autora/2009 

A analise de como os ambientes estao constituidos requer atengao especial 

a, ou seja, a verificagao da existencia de bancadas, mesas, cadeiras e sala 

reservada para acondicionamento de materiais. A observagao realizada mostra que 

54°/o dos laborat6rios apresentam bancadas, conforme apresentado no grafico 7. 

Porem, dentre esta porcentagem existem tres situag5es que merecem citagao: em 

urn dos estabelecimentos as bancadas feitas pelo proprio estabelecimento sao 

bastante largas, baixas e azulejadas, inclusive na parte superior; em outro elas sao 

de madeira e adaptadas a partir da fixagao de carteiras altas; e, num terceiro existe 

uma unica bancada no meio da sala. Nas tres situagoes a estrutura compromete a 

realizagao da experimentagao. Na primeira, porque reduz o espago interno, 

importante para a circulagao dos alunos, e, ainda, porque as emendas entre os 

azulejos apresentam desniveis, por mais bern assentados que tenham sido, 

comprometendo a seguranga dos alunos com o trato de reagentes, vidrarias e 

instrumentos variados. Na segunda situagao, as carteiras de madeira estao fixadas 
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de uma maneira que compromete a circula9ao dos alunos, o acompanhamento de 

instru96es para as praticas dadas pelos professores e o risco de rea9ao qufmica ou 

queima pelo fato de serem de madeira. No terceiro caso, embora as paredes no 

entorno da sala possuam mesas de granito que podem ser usadas, tambem, como 

bancadas, a falta de armarios e o uso das mesas para apoio dos materiais, o 

impedem, tornando a unica bancada incapaz de canter 40 alunos. Neste sentido, e 

correto dizer que, em 50°/o dos locais onde existem as bancadas, elas sao 

impr6prias para o uso. 

Grafico 7 - Existencia de bancadas nos laboratories 
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Existem mesas m6veis em 46°/o dos espa9os, ou seja, onde nao existem 

bancadas. Observa-se aqui uma grande variedade de modelos entre as escolas e 

mesmo em urn unico espa9o ffsico. Em varios estabelecimentos sao encontradas 

carteiras de sala de aula dentro dos laborat6rios. Dentre estas carteiras, ha algumas 

com apoio para os brayos, inservfveis para a experimenta9ao pelos alunos. Nestes 

espa9os a possibilidade e a realiza9ao de aulas experimentais de demonstra9ao, 

realizadas pelo professor. 

A grande variedade de modelos e materiais tambem e encontrada nas 

cadeiras. Existem banquetas plasticas ou de ferro, com tres ou quatro apoios, 

algumas recentes e outras bastante antigas. Muitas estao necessitando de 

manuten9ao. Curiosamente, observa-se que alguns espa9os foram constitufdos a 
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partir da associa<;ao de m6veis de diferentes tempos e espa<;os, ou seja, sem um 

planejamento proprio e especifico para o fim a que se destina. Soma-se a esta 

situa<;ao, a questao estetica, pois se o espa<;o nao pode ser reconhecido pelos 

alunos como um espa<;o de experimenta<;ao, as aulas planejadas para o espa<;o 

ficam comprometidas, sendo agradaveis aos alunos mais pelo fato de sairem do 

espa<;o cotidiano de sala de aula, do que de em fun<;ao da compreensao dos 

conteudos das disciplinas, enfim, da aprendizagem. 

Foi constatado que em 79o/o dos espa<;os nao existem salas reservadas para 

a guarda de materiais, sejam eles reagentes, vidrarias ou outros equipamentos. 

Grafico 8 - Sala reservada para guarda de materiais 
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Fonte: elaborado pela da autora/2009 

Duas situa<;6es sao decorrentes dos dados apresentados acima: a primeira 

e de que, se nao existem as salas reservadas, devem existir armarios e, a segunda 

e de que, na existencia das salas, elas sejam usadas. Observa-se, em geral, a 

insuficiencia de armarios, a falta de manuten<;ao em portas e gavetas e, a 

inadequa<;ao dos m6veis ao conteudo. Um exemplo e o acondicionamento de 

reagentes em armarios de ferro sem qualquer ventila<;ao, quando o ideal e a 
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existencia de pelo menos um respiro, a fim de que gases volateis nao se acumulem 

no seu interior. Sao encontrados armarios de madeira que sofreram deteriora9ao em 

fun9ao da exposi9ao as diferentes substancias quimicas. Em decorrencia da 

precariedade dos m6veis, o que se ve e a coloca9ao de materiais sabre os armarios 

ou bancadas, reduzindo o espa9o destinado aos alunos e, intranquilizando 

professores em fun9ao do acesso a outros materiais que nao os previstos para 

tratamento dos conteudos sabre os quais se investiga, ou seja, preocupados com a 

seguran9a dos alunos. Em cima das bancadas foram encontradas substancias 

quimicas diversas, vidrarias, microsc6pios, materiais de apoio e instrumentos 

variados. 

Verificou-se que, dentre as escolas cujos laborat6rios tem a sala reservada, 

ha uma delas sendo utilizada como deposito. 

Grafico 9 - Presenc;a de extintores 
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Fonte: elaborado pela autora/2009 

0 grafico 9, exposto acima, apresenta o resultado da pesquisa acerca da 

existencia de extintores e mostra que eles estao presentes em 62°/o dos laborat6rios 

verificados. Em 38°/o nao existem extintores e, nestes casas, nao existem caixas de 

areia, que sao usadas como recurso paliativo. 

As visitas aos estabelecimentos de ensino e as observa96es diretas dos 

laborat6rios escolares, alem dos aspectos previstos nas questoes do documento de 
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campo, possibilitaram a observa<;ao de outros aspectos, cujas considera<;oes sao 

importantes para a conclusao desta pesquisa. Entre estes, estao o papel dos 

agentes de execu<;ao supridos nas escolas pesquisadas e a compreensao da 

importancia da experimenta<;ao para o processo de aprendizagem das disciplinas de 

Ciencias, Biologia, Fisica e Quimica, por parte de professores e gestores. 

Ha rela<;ao entre o nivel de escolaridade e a area de forma<;ao dos agentes 

de execu<;ao com a observa<;ao de um trabalho efetivo nos laborat6rios. Os 

profissionais que terminaram seus estudos no Ensino Media dependem de 

instru<;oes dos gestores e professores, para o desenvolvimento de seus trabalhos, e 

estao em desvio de fun<;ao dentro das escolas. Os profissionais que sao graduados 

em areas afins as disciplinas de Biologia, Fisica e Quimica, tern maior autonomia no 

planejamento do trabalho. Neste caso, observam-se salas mais organizadas e 

limpas, com materiais classificados por semelhan<;a e guardados com mais zelo, 

com a atua<;ao do agente dentro do laborat6rio. As bancadas/mesas e cadeiras 

estao disposta de forma que professores e alunos possam interagir durante as aulas. 

Sao exce<;oes dois agentes de execu<;ao formados em Biologia. Um deles 

desempenha suas fun<;oes na secretaria do colegio e o outro nao atua no 

laborat6rio, passando parte do tempo no laborat6rio de informatica. 

Ve-se, tambem, que nas escolas onde os gestores e professores 

compreendem a importancia de oferecer aos alunos diferentes possibilidades de 

aprendizagem, os laborat6rios tern seus recursos fisicos, humanos e materiais, 

otimizados. 

Durante a pesquisa, dois dos laborat6rios estavam sendo utilizados por 

professores. Em um dos colegios, acontecia uma aula de Biologia para cerca de 1 0 

alunos, com o uso do microsc6pio, enquanto em outro, era dada uma palestra para 

alunos surdos. 0 que nos alerta para o uso dos laborat6rios por alunos com 

deficiencias fisicas, a quem estao garantidos direitos constitucionais igualitarios 

oferecidos aos demais. 

Em um estabelecimento, que tern o privilegio de ter laborat6rios especificos 

para cada uma das disciplinas, ou seja, um para Biologia, outro para Fisica e um 

terceiro para Quimica, nao foi possivel o olhar sabre um dos laborat6rios porque o 

professor responsavel pelo laborat6rio, em adapta<;ao de fun<;ao, leva a chave da 

sala para sua casa. 0 laborat6rio que ocupa nao recebe alunos e, 

incompreensivelmente, tern grade por fora da porta de entrada. 
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0 trabalho, par varios anos, de urn professor de Ffsica foi observado em urn 

dos espac;os. Hoje em sala de aula, o laborat6rio organizado par ele, conserva seu 

trabalho que e mantido par urn agente de execuc;ao. Porem, foi revelado que, 

atualmente, o espac;o nao e tao utilizado como antes. Atribui-se o fato a falta de 

formac;ao especffica do agente de execuc;ao. 

Chamou a atenc;ao, durante as visitas, a necessidade de limpeza e 

organizac;ao dos espac;os, mesmo em laborat6rios que sao providos de m6veis 

adequados. 

Dos 14 laborat6rios visitados pode-se dizer que 02 estao em condic;oes 

ideais de usa. Em um deles a sala foi equipada com materiais que facilitam o 

trabalho do professor, como, par exemplo, quadro branco para escrita com canetas 

coloridas e painel para projec;ao visual. 

No Anexo VII estao algumas fotos dos espac;os visitados, nao nomeados 

para preservar a identidade das escolas, que ilustram os aspectos estruturais e 

materiais observados. 

4.7. DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Foram definidos 16 estabelecimentos com oferta de Ensino Media, onde se 

previa a existencia de laborat6rios de Biologia, Ffsica e Qufmica, em func;ao da 

exigencia do espac;o para reconhecimento da oferta do nfvel de ensino. 

Responderam ao questionario 14 estabelecimentos, todos com mais de 30 anos de 

atividade educacional. Em 93% foram observadas as existencias do espac;o e em 

7% a inexistencia. 

Embora em urn estabelecimento o laborat6rio inexista, ele esta reconhecido 

e faz a certificac;ao dos alunos. Do mesmo modo, outro estabelecimento utiliza o 

espac;o como espac;o de aula, em atividades de contraturno. Mesmo nao sendo 

utilizado par professores, o espac;o existe e o colegio e reconhecido e certifica seus 

alunos. Portanto, a ausencia dos laborat6rios, par inexistencia do espac;o ou seu usa 

indevido, nao e impeditiva para a oferta do nfvel de ensino. 

Os gestores questionados sao estaveis na profissao. Esta estabilidade e 

dada pela situac;ao funcional de pertencimento ao quadro de profissionais do Estado. 

Ha varios anos eles estao trabalhando no estabelecimento e, portanto, devem 
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conhecer o contexte economico, cultural e social em que a escola esta inserida. 

Estes gestores sao os coordenadores do projeto politico pedagogico, definido e 

trabalhado pelos profissionais do estabelecimento, para os alunos matriculados. As 

analises permitem inferir que existe rela9ao entre a importancia dada a utiliza9ao do 

espa9o pelos gestores e o uso e frequencia das praticas realizadas pelos 

professores. As visitas mostram que, quanta maior o envolvimento do gestor com a 

garantia de condi96es para o uso dos espa9os, maior o envolvimento dos 

professores. 

Perguntados sobre a regulariza9ao do estabelecimento junto ao CEE/PR, 

100% dos gestores afirmaram que o estabelecimento esta reconhecido, porem, a 

analise de dados mostra que apenas urn deles teve o reconhecimento feito no ano 

de 2004. Todos os demais sao anteriores e, a princfpio, necessitam de renova9ao do 

reconhecimento. Os 14 estabelecimentos receberam verba para aquisi9ao de 

materiais de consume para os laboratories e livros de fundamenta9ao teorica e 

metodologica, nao sendo estes os motives da nao renova9ao. 

Fazem uso do espa9o, professores das disciplinas relacionadas ao 

conhecimento cientffico: Biologia, Ffsica, Qufmica e Ciencias. Porem, ele e utilizado 

por professor da area das ciencias exatas, no caso, a Matematica. Os percentuais 

apontam, que para os diretores, 91 ,67% dos professores e 83,33% dos alunos tern 

interesse pelo uso do espa9o. Questionados sobre seu entendimento pessoal 

quanta a importancia do laboratorio, 1 00% o consideraram importante ou 

imprescindfvel. Nenhum deles considera seu uso de pouca ou nenhuma importancia. 

Para 51,99% dos diretores, os laboratories existentes sao ideais e tern infra

estrutura que permite a sua utiliza9ao por alunos e professores, enquanto 48,01% a 

consideram regular ou inadequada. Entre os ultimos, estao aqueles cujos 

laboratories necessitam de adequa9ao de mobiliario e materiais pedagogicos. 

As aulas praticas sao organizadas para alunos do ensino fundamental e do 

ensino medio, ou seja, independente do nfvel em que estao matriculados. 0 espa9o 

atende a diferentes modalidades, podendo ser alunos de ensino regular, de 

educa9ao de jovens e adultos ou do ensino profissional. lsto significa que, embora a 

exigencia da existencia do espa9o seja feita apenas para os estabelecimentos de 

Ensino Medio, os professores percebem a possibilidade de utiliza-los com os demais 

alunos. Esta possibilidade esta relacionada com a natureza do conhecimento 
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cientffico, apresentada no capitulo da revisao bibliografica, das disciplinas que fazem 

uso do espa~o e nao com o nfvel ou modalidade de ensino. 

Todos os estabelecimentos pesquisados receberam verba para aquisi~ao de 

material de consumo para laborat6rio, no ano de 2005, independente das condi~oes 

de organiza~ao e de uso pelos professores, do entendimento da relevancia ou nao 

para o ensino das diferentes disciplinas, da existencia ou nao de agentes de 

execu~ao e do grau de importancia dada por diretores e professores para o espa~o. 

Os dois gestores que apontam desconhecer a a~ao estao a menos de urn ano no 

cargo. Os demais afirmam o conhecimento da a~ao e a utiliza~ao do recurso para a 

compra dos materiais, entre eles reagentes e vidrarias. 

Uma questao que merece aten~ao e ados agentes de execu~ao. Presentes 

em 64% dos estabelecimentos onde existem laborat6rios, 100% exercem outras 

fun~oes. Em 14,28% eles estao preponderantemente atuando com os laborat6rios e 

nos demais, ou seja, em 85,72% estes profissionais atuam em outros espa~os. Em 

praticamente todos os estabelecimentos visitados, eles foram encontrados 

trabalhando em fun~ao administrativa, porem, na secretaria do colegio. Em alguns 

casas, as atribui~oes para as quais foram contratados, ja explicitadas anteriormente 

e de acordo com o edital de concurso, foram secundarizadas. No a no de 2007, os 

agentes de execu~ao contratados passaram por curso de forma~ao continuada 

oferecido pela SEED atraves do DEB. 

Quanta aos professores, os dados permitem dizer que sao jovens 

preocupados com sua forma~ao e novas na fun~ao publica. Para eles, reafirmando o 

interesse descrito no item referente ao levantamento bibliografico, a experimenta~ao 

tern papel significative no processo de ensino e de aprendizagem, para professores 

e alunos. 

A compara~o entre a porcentagem de professores que atribuem 

importancia a experimenta~ao (93,33%) e dos professores que afirmam planejar 

aulas de experimenta~ao (71 ,43%) mostra que, 21,90% daqueles que a consideram 

recurso pedag6gico para o ensino e a aprendizagem de conhecimentos cientfficos, 

nao tern aulas de experimenta~ao planejadas. Dentre estes profissionais, urn afirma 

nao ter planejado aulas de experimenta~ao no laborat6rio, mas realizado 

demonstra~oes em sala de aula. A analise das respostas permite dizer que a 

existencia do laborat6rio e considerada no planejamento, independente da situa~ao 

organizacional e das condi~oes materiais e humanas em que se encontra e, seu uso 
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fica condicionado as possibilidades imediatas quando da abordagem dos conteudos 

tratados. 

A analise das razoes pelas quais os docentes realizam praticas confirma a 

coexistencia, no espago escolar, de diferentes objetivos para o uso da 

experimentagao, conforme BORGES (2002, p.17), citado no capitulo da revisao 

bibliografica. Segundo o autor, diferentes concepgoes, vinculadas a diferentes 

correntes epistemol6gicas, sao associadas tradicionalmente por professores a 

experimentagao. As respostas dos docentes corroboram a afirmagao do autor. 

Sob o ponto de vista dos professores, pode-se dizer que o tamanho e os 

locais onde estao organizados os laborat6rios nos estabelecimentos de ensino sao 

adequados; bern como, que as condigoes materiais sao suficientes, embora nao 

ideais, para a realizagao das praticas. Sao 76,92% os professores que consideram o 

uso destes espagos, possfveis. Porem, as condigoes de seguranga parecem 

influenciar na efetivagao ou nao das aulas planejadas, uma vez que varios 

professores, apesar de considerarem a importancia da experimentagao no processo 

de ensino e aprendizagem, nao planejam aulas nos laborat6rios ou deixam de 

efetivar as planejadas. 

Na medida em que as agoes do SEED tiveram por objetivo atingir a pratica 

pedag6gica de sala de aula, oferecendo formagao continuada para professores e 

agentes de execugao atuantes nos laborat6rios e buscando proporcionar condigoes 

humanas e materiais de infra-estrutura, 0 que se ve, a partir da analise dos dados, e 

o desconhecimento, pela maioria dos profissionais, das diferentes agoes. Uma 

consideragao ao fato e a de que 46,15% dos professores pesquisados estao 

atuando na rede estadual a menos de 05 anos. 

A observagao direta dos laborat6rios revela que na maioria dos espagos 

escolares o tamanho, a localizagao, a iluminagao, a circulagao de ar e a 

disponibilidade de agua sao adequados, permitindo 0 trabalho docente com turmas 

de 40 alunos. Estao a disposigao dos professores, reagentes, instrumentos e 

vidrarias em quantidade suficiente para a realizagao de aulas praticas ou 

demonstragoes. 0 professor pode ser auxiliado pelo agente de execugao, presente 

em mais da metade dos estabelecimentos de ensino visitados. Portanto, nao sao as 

variaveis ambientais e a falta de recursos materiais e humanos, os condicionantes 

responsaveis pelo nao planejamento ou nao execugoes de praticas nas disciplinas 

de Biologia, Ffsica e Qufmica. Lembra-se que os professores afirmaram prever em 
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seus planejamentos as aulas, pon3m ter dificuldades para executa-las. 

lnfere-se que, entre as possiveis variaveis para a pouca utilizagao dos 

laborat6rios por parte dos professores, esta uma sensagao de inseguranga quando 

de sua utilizagao. Sair do espago convencional de aulas, onde os alunos estao 

sentados em suas respectivas carteiras ou, se em movimento, limitados em sua 

agao, para adentrar nos laborat6rios, requer pensar com cuidado. Dirigir-se a urn 

espago, adequado fisicamente e com recursos materiais garantidos para a 

realizagao das praticas, porem sem assentos para todos, com bancos de tres 

apoios, materiais diversos expostos aos alunos, mesas inadequadas, bancadas 

insuficientes, par vezes sem o auxilio dos agentes de execugao, ausentes au 

desviados de fungao, entre outros, requerem nao s6 dominio do conteudo ministrado 

ou das tecnicas de experimentagao, mas dominio absoluto do espago e da turma. 

Neste sentido, a preocupagao com a seguranga de todos, desvia a intengao do 

professor daquilo que foi planejado. A utilizagao dos espagos dos laborat6rios, 

como recursos pedag6gicos importantes para a aprendizagem do contido nas 

disciplinas da area do conhecimento cientifico, fica inviabilizada. A situagao agrava

se quando pensamos que o espago pode ser usado par alunos do Ensino 

Fundamental. Sao, afinal, 69,24% os professores que consideram os espagos 

inadequados para uso. 

Soma-se a questao da seguranga, a agao de gestores, professores e 

agentes de execugao. Quando estes profissionais tomam para si a tarefa de fazer 

funcionar as laborat6rios, seja destinando recursos de fonte federal, estadual au da 

Associagao de Pais, Mestres e Funcionarios que chegam as escolas, ou planejando 

e organizando as aulas experimentais, os laborat6rios funcionam. De acordo com o 

que foi exposto no capitulo da revisao bibliografica, cada urn dos estabelecimentos 

recebe verbas do FUNDEB, entre elas a do Programa Dinheiro Direto na Escola e, 

recursos estaduais mensais, atraves do Fundo Rotativo, que podem ser usados para 

pequenos servigos e manutengao. lsso nao significa isentar a mantenedora de seu 

papel institucional. Cabe a ela definir agoes para solugao das situagoes que nao 

condizem como que busca, enquanto instituigao educacional, e orientar as unidades 

escolares. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

0 tema escolhido para a pesquisa de conclusao do Curso de Especializagao 

em Formulagao e Gestao de Polfticas Publicas, realizado durante os anos de 2008 e 

2009, na Universidade Federal do Parana, oferecido aos servidores estaduais pela 

Escola de Governo do Parana, foi definido ap6s conversa com a responsavel pelo 

Departamento de Educagao Basica, local onde desempenho a fungao de assessoria 

administrativa. Conforme instrugao da Coordenagao do Curso da UFPR e da Escola 

de Governo, o trabalho deveria abordar "temas da Gestao Publica sob varios 

angulos, com enfase em avaliagoes de experiencias concretas, analises de 

iniciativas inovadoras e propostas de intervengao". 

A pesquisa, enquadrada na area de Gestao da Educagao, teve por objetivo 

geral, o levantamento de informagoes sabre a situagao dos laborat6rios de Biologia, 

Ffsica e Qufmica, em estabelecimento de ensino da rede publica estadual, que 

contribuam na definigao de uma polftica publica para os laborat6rios escolares. 0 

tema proposto e de interesse do Departamento de Educagao Basica, que tern 

executado agoes de carater pedag6gico voltadas ao uso dos laborat6rios e, busca 

amplia-las. 

Foram estabelecidos como objeto de pesquisa, os colegios jurisdicionados 

ao NRE de Curitiba e, dentre eles, selecionados aqueles onde estao matriculados os 

maiores numeros de alunos de Ensino Medio, distribufdos nas diferentes regioes do 

municipio de Curitiba, especificamente, urn em cada area de atuagao do Nucleo. 

Dos 16 estabelecimentos previstos, 14 foram visitados. 

A revisao bibliografica apresenta a importancia da existencia dos 

laborat6rios escolares como ferramenta pedag6gica, a serem utilizados por 

professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem, a fim de garantir 

direitos constitucionais de educagao basica para a populagao brasileira. 

Entende-se que a presenga destes espagos esta determinada por bases 

te6rico-metodol6gicas e legais. Eles se constituem como espagos importantes em 

fungao da natureza de parte dos conhecimentos produzidos pela humanidade, ao 

Iongo do tempo. Refiro-me aqui aos conhecimentos cientfficos, que 

epistemologicamente tern carater te6rico e pratico, e sao objetos de estudo das 

disciplinas de Ciencias, Biologia, Ffsica e Qufmica, presentes nas matrizes 

curriculares das escolas paranaenses. Portanto, ressalta-se que o espago 
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pedag6gico deve possibilitar a experimentagao por professores e alunos, sejam eles 

do Ensino Fundamental ou do Ensino Media. Nao ha base te6rica ou metodol6gica 

que sustente que o espago deva ser utilizado apenas pelos alunos do Ensino Media. 

No cotidiano escolar, os laborat6rios sao frequentados por alunos do Ensino 

Fundamental. 

Do ponto de vista da legislagao, a existencia dos espagos fisicos tern sido 

exigencia da SEED, embora a Deliberagao 004/99 do CEE, que dispoe sabre o 

minima a ser exigido dos estabelecimentos para reconhecimento da oferta dos 

diferentes niveis de ensino, nao faga mengao direta aos laborat6rios, e sim aos 

espagos escolares previstos no regimento escolar, quando da apresentagao da 

proposta politica pedag6gica, definida pela comunidade escolar para o 

estabelecimento de ensino. Nao se diz aqui que a exigencia dos laborat6rios deva 

ser deixada de lado, mas que laborat6rios devem ser considerados do ponto de vista 

estrutural e pedag6gico. Neste sentido a legislagao precisa tornar mais clara a 

exigencia dos espagos, instruindo sabre sua necessidade. 

As agoes da mantenedora, em beneficia do uso dos laborat6rios escolares, 

estao evidenciando o prop6sito de fortalecimento destes espagos. As agoes 

realizadas pela SEED, por meio do DEB, articulam formagao continuada de 

professores e agentes de execugao, com investimentos na melhoria das condigoes 

materiais e humanas. 

As observagoes diretas mostram que nao sao apenas as condigoes 

oferecidas que garantem o uso pedag6gico dos laborat6rios, tambem, influi a forma 

como as escolas sao conduzidas pelos gestores e a formagao dos professores e 

agentes de execugao, que integram os quadros de funcionarios. Mostra, ainda, que 

existe urn ponto nevralgico que precisa de tratamento, a fim de que os laborat6rios 

passem a ter tanta importancia quanta as canchas esportivas, a biblioteca, as salas 

de aula, o refeit6rio, a sala de multimeios, entre outras, cujas finalidades sao 

reconhecidas de imediato. Este ponto diz respeito a seguranga dos alunos e 

professores enquanto realizam as aulas de experimentagao. 

Estao jurisdicionados ao NRE de Curitiba 110 estabelecimentos com oferta 

de Ensino Media, distribuidos em 08 setores e 16 areas, em atendimento a todos os 

bairros da cidade de Curitiba. Dentre os 14 colegios pesquisados estao dais 

estabelecimentos cuja oferta de Ensino Media esta reconhecida, porem, que nao 

tern laborat6rios: urn deles pela desativagao do espago e outro pela sua utilizagao 
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para outro fim. De maneira ampla, pedagogicamente, temos duas escolas que 

oferecem condic;oes ideais para o funcionamento do espac;o e, as outras dez estao 

necessitando de ac;oes especfficas, que vao desde limpeza e organizac;ao da sala 

ate a readequac;ao de mesas, armarios, bancadas e banquetas. Exigem, portanto, o 

olhar da mantenedora e da propria escola. 

Este olhar pode estar definindo polfticas publicas de curto, medio e Iongo 

prazo para a adequac;ao dos laborat6rios que nao se enquadram a condic;ao legal e 

pedag6gica prevista e daqueles onde inexistem. Podem ser consideradas 

prioridades as ac;oes voltadas para as areas de formac;ao continuada, infraestrutura 

ffsica e suporte material. 

Neste sentido, sugere-se as seguintes ac;oes: 

a) curto prazo 

- Programac;ao de formac;ao continuada para gestores, professores e 

agentes de execuc;ao, com o objetivo de esclarecer, fundamentar e subsidiar o papel 

de cada urn destes profissionais, no que diz respeito ao uso dos laborat6rios 

escolares; 

- Encaminhar ao Conselho Estadual de Educac;ao solicitac;ao de 

esclarecimento quanto a exigemcia legal dos espac;os constitufdos como laborat6rios 

escolares, para as unidades novas e para as ja construfdas, em especial as mais 

antigas, e sobre a diferenciac;ao da exigemcia nos diferentes nfveis de ensino; 

- Reforma de laborat6rios inadequados ao processo educativo e a 

legislac;ao vigente; 

- Construc;ao de laborat6rios nos estabelecimentos de Ensino Medio onde 

inexistem, de acordo com as normas vigentes. 

b) medio prazo 

- Aquisic;ao de m6veis adequados aos laborat6rios, entre eles, mesas, 

banquetas e armarios; 

- Aquisic;ao de material de fundamentac;ao te6rica e metodol6gica 

relacionados as disciplinas de Ciencias, Biologia, Ffsica e Qufmica; 

- Produc;ao de material de apoio especffico para o trabalho dos agentes de 

execuc;ao e professores. 

c) Iongo prazo 

- Ampliac;ao da oferta de laborat6rios para os estabelecimentos que 
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ofertam apenas as series finais do Ensino Fundamental. 

Para finalizar, destaque-se que este trabalho nao teve por objetivo esgotar o 

assunto. Faz-se necessaria ampliar a investiga<;ao para outras regioes do Estado, a 

fim de verificar se o constatado e comum as demais escola. Sugere-se a verifica<;ao 

em estabelecimentos mais recentes, uma vez que em fun<;ao do criteria de sele<;ao 

estabelecido, as escolas pesquisadas tern mais de 30 anos de existencia. 

A voz do aluno merece, tambem, ser escutada. Este e urn angulo de 

investiga<;ao que, intencionalmente, nao foi analisado. Porem, seu silencio nao e 

ausencia. Os alunos da rede publica estadual estao presentes em cada folha escrita. 

Foram eles que motivaram e justificam a realiza<;ao deste trabalho. 
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7. APENDICES 



7.1. APENDICE I - DOCUMENTO DE PESQUISA DE CAMPO PARA 

OBSERVA<;AO DIRETA DO PESQUISADOR 

129 



ESCOLA DE GOVERNO DO PARANA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

CURSO DE ESPECIALIZACAO EM FORMULACAO E GESTAO DE POLiTICAS PUBLICAS 

Pesquisa de Campo 
Observac;ao do Laborat6rio Escolar de Biologia, Fisica e Quimica 

1) Localizagao ( ) terreo ( ) 1 o andar ( ) 2° andar ( ) outros 

2) lluminagao ( ) excelente ( ) boa ( ) inadequada. 
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Se inadequada, porque? ____________________ _ 

3) Circulagao de ar ( ) excelente ( ) boa ( ) inadequada 

Se inadequada, porque? ____________________ _ 

4) Sal a reservada para acondicionamento de materia is 
( ) existe ( ) nao existe 

Se nao existe, porque? ____________________ _ 

5) Cadeira e mesas m6veis ( ) sim ( ) nao 

Senao,po~ue? ________________________ _ 

6) Bancadas ( ) sim ( ) nao 

Senao,porque? _______________________ _ 

7) A quantidade e diversidade de reagentes permitem a experimentagao 
( ) sim ( ) nao 

Senao,porque? ________________________ _ 

8) A quantidade e diversidade de instrumentos permitem a experimentagao 
( ) sim ( ) nao 

Senao,porque? _______________________ _ 
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9) A quantidade e diversidade de vidrarias permitem a experimenta9ao 
( ) sim ( ) nao 

Senao,po~ue? ____________________________________________ __ 

1 O)Existe microsc6pio ( ) sim ( ) nao 

Senao,porque? ____________________________________________ __ 

11 )Tamanho ( ) adequado ( ) inadequado 

Se inadequado, porque? ______________________________________ _ 

12) Extintores ( ) sim ( ) nao 

Senao,porque? ____________________________________________ __ 

13)Agua disponfvel ( ) sim ( ) nao 

Senao,po~ue? ____________________________________________ __ 

Observagoes e sugestoes para melhorar o Laborat6rio: 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

····················································································································· 

····················································································································· 
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

····················································································································· 
.................................................................................................................... 
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7.2. APENDICE II- DOCUMENTO DE PESQUISA DE CAMPO PARA APLICADO 

AOS GESTORES 



ESCOLA DE GOVERNO DO PARANA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

CURSO DE ESPECIALIZACAO EM FORMULACAO E GESTAO DE POLiTICAS 
PUBLICAS 

Pesquisa de Campo - Gestor 
Laborat6rio Escolar de Biologia, Fisica e Quimica 

Esta pesquisa sera desenvolvida visando buscar informagoes sobre a 
utilizagao dos laborat6rios escolares, nos estabelecimentos de ensino media da 
rede publica estadual. A analise dos dados podera estabelecer propostas de 
agao pelo 6rgao gestor. lnformamos que foram definidos 16 colegios para a 
pesquisa, correspondentes aos colegios que atendem o maior numero de 
alunos do ensino media regular, no periodo da manha, em cada uma das areas 
do NRE de Curitiba. 

Solicitamos sua participagao no preenchimento do questionario e 
salientamos que as informagoes prestadas serao mantidas em sigilo, uma vez 
que somente serao utilizados os dados agregados. Nenhum entrevistado sera 
identificado individualmente em relat6rios ou publicagoes. 

Diante do exposto e na certeza de poder contar com a sua valiosa 
colaboragao, agradecemos e colocamo-nos ao seu dispor para quaisquer 
outras informagoes ou esclarecimentos, pelo e-mail agnesc@pr.gov.br e pelo 
fone ( 41 ) 3340-1722 

Fun~ao: ( ) Diretor(a) ( ) Diretor(a) Auxiliar ( ) Pedagogo(a) Ida de: 

Sexo: ( ) feminino ( ) masculine 

Situa~ao Funcional no Estado: ( ) QPM ( ) PSS ( ) Outro: 

Tempo de servi~o no Estado: .......... a nos 

Tempo de servi~o no estabelecimento: .............. a nos 

Tempo de dire~ao no estabelecimento: .................. a nos 

QUANTO A OFERTA 
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1) 0 colegio foi inaugurado no a no de: .................................................................... . 

2) 0 estabelecimento oferta: 
( ) Ensino Fundamental series finais regular 
( ) Ensino Fundamental series finais EJA 
( ) Ensino Media regular 
( ) Ensino Media regular EJA 

3) 0 Ensino Media regular e ofertado no turno: ( ) manha ( ) tarde ( ) noite 
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4) 0 estabelecimento esta reconhecido: ( ) sim ( ) nao 

5) 0 nao reconhecimento deve-se: 
( ) pela ausencia da sala de laborat6rio escolar 
( ) pela falta de materiais permanentes e de consumo no laborat6rio escolar 
( ) tambem pela falta de laborat6rio escolar 
( ) exclusivamente por outros motivos que nao a ausencia de laborat6rio 

QUANTO A INFRA-ESTRUTURA 

6) Sobre a condic;ao de uso voce considera: 
( ) ideal ( ) boa ( ) regular ( ) inadequada 

7) 0 laborat6rio e utilizado pelos alunos do: 
( ) Ensino Fundamental regular 
( ) Ensino Medio regular 
( ) Ensino Fundamental EJA 
( ) Ensino Medio regular EJA 
( ) nao e utilizado 

8) 0 estabelecimento recebeu verba em 2005, via Fundo rotativo, para compra de 
materiais permanentes (vidrarias, reagentes e instrumentos): 
( ) sim ( ) nao ( ) desconhec;o 

9) 0 estabelecimento tern em seu quadro um profissional com a func;ao de 
Assistente de Execuc;ao para laborat6rio: 
( ) sim ( ) nao 

QUANTO AO PEDAGOGICO 

1 0) 0 laborat6rio e utilizado por professores de: 
( ) Biologia ( ) Ciencias ( ) Ffsica ( ) Qufmica ( ) Outro: ..................... . 

11) Os professores deste estabelecimento manifestam interesse pelo uso do 
laborat6rio? 
( ) sim ( ) nao ( ) desconhec;o 

12) Qual a importancia que voce atribui a utilizac;ao do laborat6rio na formac;ao 
escolar dos alunos? 
( ) imprescindfvel ( ) importante ( ) pouca ( ) nenhuma 

13) Qual o interesse que os alunos demonstram pelo uso do laborat6rio? 
( ) grande ( ) pequeno ( ) nenhum 



135 

7.3. APENDICE Ill - DOCUMENTO DE PESQUISA DE CAMPO APLICADO AOS 

PROFESSORES DE BIOLOGIA, FiSICA OU QUiMICA 



ESCOLA DE GOVERNO DO PARANA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

CURSO DE ESPECIALIZA<;AO EM FORMULA<;AO E GESTAO DE POLiTICAS 
PUBLICAS 

Pesquisa de Campo - Professor 
Laborat6rio Escolar de Biologia, Fisica e Qui mica 

Esta pesquisa sera desenvolvida visando buscar informac;oes sobre a 
utilizac;ao dos laborat6rios escolares, nos de estabelecimentos de ensino medio 
da rede publica estadual. A analise dos dados podera estabelecer propostas de 
ac;ao pelo 6rgao gestor. lnformamos que foram definidos 16 colegios para a 
pesquisa, correspondentes aos colegios que atendem o maior numero de alunos 
do ensino medio regular, no perfodo da manha, em cada uma das areas do NRE 
de Curitiba. 

Solicitamos sua participac;ao no preenchimento do questionario e 
salientamos que as informac;oes prestadas serao mantidas em sigilo, uma vez 
que somente serao utilizados os dados agregados. Nenhum entrevistado sera 
identificado individualmente em relat6rios ou publicac;oes. 

Diante do exposto e na certeza de poder contar com a sua valiosa 
colaborac;ao, agradecemos e colocamo-nos ao seu dispor para quaisquer outras 
informac;oes ou esclarecimentos, pelo e-mail agnesc@pr.gov.br e pelo tone (41) 
3340-1722 

Professor graduado em ( ) Biologia ( ) Ciencias ( )Ffsica ( ) Qufmica ( ) 

Outra 

Local da graduac;ao: 

Ida de: ..... .... ... .... ... Sexo: ( ) feminino ( ) masculino 

Situac;ao Funcional no Estado: ( ) QPM ( ) PSS ( ) Outro: 

QUANTO AO PEDAGOGICO 
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1. Qual a importancia que voce atribui a EXPERIMENTACAO na formac;ao escolar 
dos alunos? 
( ) imprescindfvel ( ) importante ( ) pouca ( ) nenhuma 

Se nenhuma, justifique: 



137 

2. Qual o interesse que os alunos demonstram pelo uso do laborat6rio? 
( ) grande ( ) pequeno ( ) nenhum 
Se nenhuma, justifique: ___________________ _ 

3. Voce utiliza a experimenta<;ao como recurso pedag6gico? 
( ) sim ( ) nao 
Senaopo~ue? ______________________ _ 

4. Previu para 2009, em seu plano docente, aulas experimentais? 
( ) sim ( ) nao 
Senao,porque? ______________________ __ 

5. No primeiro semestre de 2009 utilizou o laborat6rio escolar: 
( ) nenhuma vez ( ) 1 vez ( ) 2 vezes ( ) 3 vezes ( ) 4 vezes 
( ) mais de quatro vezes 

6. Sobre o uso do laborat6rio posso afirmar que seu uso: 

A - permite demonstrar os conteudos ensinados ( ) sim ( ) nao 
Senao,porque? ______________________ _ 

8 - desenvolve habilidades nos aluno ( ) sim ( ) nao 
Senao,po~ue? ______________________ __ 

C - facilita a aprendizagem ( ) sim ( ) nao 
Senao,porque? ______________________ __ 

D - permite verificar conceitos e teorias ( ) sim ( ) nao 
Senao,po~ue? ______________________ __ 
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E - pode ser realizada em outros espa9os escolares ( ) sim ( ) nao 

Senao,po~ue? ---------------------------------------------

F- apresenta a natureza do conhecimento cientffico ( ) sim ( ) nao 

Senaopo~ue? ----------------------------------------------

G - esta previsto nas diretrizes curriculares ( ) sim ( ) nao ( ) nao sei 
Senaopo~ue? ______________________________________________ _ 

QUANTO A INFRA-ESTRUTURA 

7. Sabre a condi9ao de uso voce considera: 
( ) ideal ( ) boa ( ) regular ( ) inadequada 
Seinadequado,po~ue? ______________________________________ ___ 

8. Quanta as questoes abaixo, voce considera: 
A- Tamanho ( ) adequado ( ) inadequado 
Seinadequado,porque? ______________________________________ ___ 

B - Seguran9a ( ) adequada ( ) inadequada 
Seinadequado,porque? ______________________________________ ___ 

C- Condi96es materiais/vidrarias, instrumentos, reagentes: 
( ) suficiente ( ) insuficiente 

Se insuficiente, porque? ---------------------------------------
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D - Localizac;ao ( ) adequado ( ) inadequado 
Seinadequado,porque? ______________________________________ ___ 

9. Sua escola tern agente de execuc;ao atuando no laborat6rio: 
( ) sim ( ) nao ( ) desconhec;o 

10. Sobre ac;oes desenvolvidas pel a SEED para os laborat6rios conhec;o: 
A - concurso para agente de execuc;ao ( ) sim ( ) nao 
B - liberac;ao de verba para compra de materiais de consumo ( ) sim ( ) nao 
C - compra de livros sobre experimentac;ao ( ) sim ( ) nao 
D - compra de materiais permanentes ( ) sim ( ) nao 
E - formac;ao continuada para o professor ( ) sim ( ) nao 
F - formac;ao continuada para agente de execuc;ao ( ) sim ( ) nao 

Sugestoes para melhoria do laborat6rio/Observa~oes: 
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8. ANEXOS 
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8.1. ANEXO I - RELAc;Ao DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS NO PARANA 



Unidades Descentralizadas da SEED no Estado do Parana 
NUCLEOS REGIONAIS DE EDUCACAO 

Fonte: Dados do DEB, atualizados em 09/04/09 
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8.2. ANEXO II- TABELA DE VALORES DE DISTRIBUICAO DO FUNDO 

ROTATIVO PARAAQUISICAO DE MATERIAlS DE CONSUMO PARA 

LAB ORA TORI OS ESCOLARES 
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SECRET ARIA DE EST ADO DA EDUCA<;AO 
DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIC 

PROGRAMA EXPANSAO, MELHORIA E INOVA<;AO NO ENSINO MEDIC DO PARANA- PROEM 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MEDIC REGULAR 
DESCENTRALIZA<;AO DE RECURSOS VIA FUNDO ROTATIVO/FUNDEPAR 

AQUISI<;AO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATORIOS DE FiSICA, QUiMICA E BIOLOGIA/2005 
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50 207 CURITIBA JOSE GUIMARAES, C E PROF- E MEDIO 
51 53 CURITIBA JULIA WANDERLEY, C E- E FUND MEDIO 

52 657 CURITIBA JULIO MESQUITA, C E PROF- E FUND MEDIO 
53 4172 CURITIBA LA SALLE, C E - E FUND MED 

54 185 CURITIBA LAMENHA LINS, C E PRES - E FUND MED PROF 

55 3842 CURITIBA LEONCIO CORREIA, C E- E FUND MEDIO 

56 70 CURITIBA LOUREIRO FERNANDES, C E PROF-E FUND MED 
57 5110 CURITIBA LUIZ CARLOS P.SOUZA, C E PROF-E FUND MED 

58 991 CURITIBA LUIZA ROSS, C E PROF A- E FUND MEDIO 

59 134 CURITIBA LYSIMACO F.COSTA, C E PROF-E FUND MEDIO 

60 100 CURITIBA MANOEL A.GUIMARAES, C E SEN - E FUND MED 

61 630 CURITIBA MARIA A. TEIXEIRA, C E PF- E FUND MEDIO 

62 4636 CURITIBA MARIA GAl GRENDEL, C E PROF A -E FUND MED 

63 2188 CURITIBA MAXIMO A.ASINELLI, C E- E FUND MEDIO 

64 2986 CURITIBA MIL TON CARNEIRO, C E- E FUND MEDIO 

65 12299 CURITIBA MORADIAS MONTEIRO LOBATO, C E-E FUND MED 

66 703 CURITIBA NATALIA REGINA TO, C E- E FUND MEDIO 

67 851 CURITIBA NEWTON F.DA COSTA, C E- E FUND MEDIO 

68 2161 CURITIBA NILO BRANDAO, C E PROF- E FUND MEDIO 

69 4580 CURITIBA NILSON B.RIBAS, C E - E FUND MEDIO 

70 4423 CURITIBA OLAVO DEL CLARO, C E PROF- E FUND MED 

71 720 CURITIBA OLIVIO BELICH, C E DEP - E FUND MEDIO 

72 37 CURITIBA PARANA, C E DO - E MEDIO PROF 

73 4482 CURITIBA PAULA GOMES, C E- E FUND MEDIO 

74 9026 CURITIBA PAULO LEMINSKI, C E- E FUND MED NORMAL 

75 142 CURITIBA PEDRO MACEDO, C E - E FUND MEDIO 

76 5195 CURITIBA PINHEIRO DO PARANA, C E - E FUND MEDIO 

77 2145 CURITIBA PIO LANTERI, C E - E FUND MEDIO 

78 126 CURITIBA POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED 

79 401 CURITIBA PRIETO MARTINEZ, C E- E FUND MEDIO 

80 4121 CURITIBA PROTASIO DE CARVALHO, C E- E FUND MEDIO 

81 118 CURITIBA RIO BRANCO, C E - E MEDIO 

82 550 CURITIBA RIO BRANCO, C E BAR- E FUND MEDIO 

83 2196 CURITIBA ROBERTO LANGER JUNIOR, C E-E FUND MEDIO 

84 7856 CURITIBA RODOLPHO ZAN I NELLI, C E - E FUND MEDIO 

85 371 CURITIBA SANTA CANDIDA, C E- E FUND MEDIO 

86 2153 CURITIBA SANTA GEMMA GALGANI, C E- E FUND MEDIO 

87 690 CURITIBA SANTA ROSA, C E- E FUND MEDIO 

88 7155 CURITIBA SANTO AGOSTINHO, C E - E FUND MEDIO 

89 894 CURITIBA SANTOS DUMONT, C E - E FUND MEDIO 

90 193 CURITIBA SAO PAULO APOSTOLO, C E - E FUND MEDIO 

91 9034 CURITIBA SAO PEDRO APOSTOLO, C E-E FUND MED PROF 

92 452 CURITIBA SEBASTIAO SAPORSKI, C E- E FUND MEDIO 

93 975 CURITIBA SEGISMUNDO FALARZ, C E- E FUND MEDIO 

94 738 CURITIBA SENHORINHA M.SARMENTO, C E - E FUND MED 

95 4440 CURITIBA SILVESTRE KANDORA, CEPE- E FUND MEDIO 

96 10350 CURITIBA TEOBALDO L.KLETEMBERG, C E PR-E FUND MED 

97 5128 CURITIBA TEOTONIO VI LELA, C E - E FUND MED PROF 

98 215 CURITIBA VICTOR DO AMARAL, C E PROF - E F M PROF 

99 266 CURITIBA XAVIER SILVA, C E DR- E FUND MEDIO 

100 282 CURITIBA ZACARIAS, C E CONS- E FUND MEDIO 

Fonte dos Estabelecimentos: SAE/SEED -Sistema de Administra<;:ao Escolar/Junho- 2005 
Fonte dos Valores: DEB/Maio - 2009 
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8.3. ANEXO Ill- RELA<;AO DE OBRAS QUE FORMAM A BIBLIOTECA DO 

PROFESSOR 
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BIBLIOTECA DO PROFESSOR- 2006 

NO TiTULO 
AUTOR 

Biologia 

1 Zoologia Geral Tracy Storer; Robert 
Stebbins & et alii 

2 Biologia Celular e Molecular L. C. U. Junqueira e J. 
Carneiro 

3 Dicionario etimol6gico circunstanciado de Biologia J. L. Soares 
4 Dicionario de Ciencia Ambiental - Guia de A a Z H. Steven Dashefsky 
5 Pratica de ensino em Biologia M. Krasilchik 
6 Ciencias nas salas de aula D. L. Oliveira 
7 As Conexoes Ocultas: a ciencia para uma vida sustentavel Frijof Capra 
8 Biologia Educacional M.A. Santos 
9 Saber ambiental: sustentabilidade, complexidade, poder. Enrique Leff 
10 Evolugao e biodiversidade: o que n6s temos com isso? M. Elisa Marcondes 

Helene; B. Marcondes 
11 Botanica - introdugao a taxonomia vegetal A. B. Joly 
12 Evolugao Humana Celso P. Lima 

Fisica 
13 Fisica-Volume 1-Mecanica, Oscilagoes, Ondas e Termodinamica P. Tipler 
14 Fisica-Volume 2-Eietricidade, Magnetismo e Optica P. Tipler 
15 Fisica Moderna P. Tipler e R. Llewellyn 
16 Astronomia- Uma Visao Geral do Universo Amancio C.S. Friaga e et 

alii 
17 Experiencias de Ciencias Para o Ensino Fundamental Alberto Gaspar 
18 A Materia: Uma Aventura do Espirito- Fundamentos e Fronteiras Luiz Carlos de Menezes 

do Conhecimento Fisico 
19 Origens e Evolugao das ldeias da Fisica Jose Fernando Rocha 

20/21 e Fisica Vol. 1Nol.2 e Vol. 3 Grupo de Reelaboragao 
22 do Ensino de Fisica 
23 De Arquimedes a Einstein: A face oculta da invengao cientifica Pierre Thuillier 
24 Convite a Fisica Yoav Bem-Dov 
25 Fisica em seis Ligoes Richard P. Feymann 

Qui mica 
26 Neoquimica Nina Hall 
27 Quimica lnorganica nao tao concisa J.D. Lee 
28 Como Fazer Experimentos B.B. Neto; I.S. Scarminio; 

R.E. Bruns 
29 Quimica na Cabeca A. J. Mateus 
30 Quimica Ambiental C. Braird 

31 e 32 Quimica Geral 1 e 2 J.B. Russel 
33 Da Alquimia a Quimica A.M.A. Goldfarb 
34 Aprendendo Quimica L.l. Romanelli e R.S. Justi 
35 Educagao em Quimica W.L.P Santoe e R.P. 

Schnetzler 
36 Como se faz Quimica A. P. Chagas 
37 A Formagao lnicial e Continuada de Professores de Quimica: 0 . A . Maldaner 

Professor/Pesquisador 
37A Alquimistas e quimicos J.a Vanin 

Alfabetiza~ao 

38 A Literatura lnfantil na Escola Regina Zibermann 
39 A construgao do pensamento e da linguagem Liev Semionovitch 

Vygotski 
40 No mundo da escrita Mary Aizawa Kato 
41 A producao da leitura na escola Ezequiel Theodora Silva 
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42 Jogos e atividades matematicas do mundo inteiro Claudia Zaslavski 
Arte 

43 A sensibilidade do intelecto: visoes paralelas de espago e tempo Jayga Ostrower 
na arte e na ciencia. 

44 Arte para Que? - A Preocupagao Social na Arte A. Amaral 
45 lnterculturalidade e estetica do cotidiano no ensino das artes I. M. Richter 

visuais. 
46 0 sam e o sentido: uma outra hist6ria das musicas. Jose Miguel Wisnik 
47 Jogos para atores e nao atores Augusto Baal 
48 A necessidade da arte Ernest Fischer 
49 lnquietagoes e mudangas no ensino da arte. A. M. B. Barbosa (org) 
50 Dangando na Escola I. Marques 
51 Metodologia do ensino de teatro R. Japiassu 
52 Psicologia da Arte Lev Semenovich 
53 Domfnio do movimento Rudolf Laban 
54 A Hist6ria da Arte Ernest Gombrich 

Ciencias 
55 A Ciencia no cotidiano: como aproveitar a ciencia nas atividades do dia- L. Fisher 

a-dia 
56 Ensino de Ciencias: unindo a pesquisa e a pratica A. M. P. Carvalho (Org) 
57 Descobrindo a Ciencia pela Arte: propostas de experiencias A.M. Kohl & J. Potter 
58 Educagao Ambiental: repensando o espago da cidadania F. B. Loureiro; P.P. 

Layrargues; R.S.Castro 
59 Saber ciencia:do big bang a engenharia genetica, as bases para R. M. Hazen & J. Trefil 

Cultura Afro 
60 Cidadania em Preto e Branco: discutindo as relagoes raciais Ma Ap. S. Bento 
61 Educagao e Diversidade Cultural: Urn desafio da atualidade Ana Lucia E. F. Valente 
62 Diferengas e Preconceitos na Escola: alternativas te6ricas e praticas Julio Gropa Aquino 
63 Do Silencio do Lar ao Silencio Escolar: Racismo, Preconceito e Eliane Cavalleiro 

Discriminagao na Educagao 
64 De Onde Voce Veio? Discutindo Preconceitos; Col. Pe no Chao Liliana lacocca 

Educac;ao 
65 Compreender e transformar o ensino. A I Perez Gomez e J. 

Gimeno Sacristan 
66 0 currfculo: uma reflexao sabre a pratica J. Gimeno Sacristan 
67 Educac;ao e poder. Michael W. Apple 
68 Autonomia da escola: princfpios e propostas. Moacir Gadotti & Jose 

Eustaqui Romao 
69 Gestao Democratica Antonio Candido 
70 Currfculo, cultura e sociedade Antonio Flavia Moreira & 

Tomaz Tadeu da Silva 
71 Avaliac;ao da aprendizagem escolar Cipriano Carlos Luckesi 
72 Que ( e como) e necessaria aprender? Rosa Maria Torres 
73 Cultura, linguagem e subjetividade no ensinar e aprender. Vera Maria Candau (org) 
74 Teoria e metoda em psicologia. Lev S. Vygotski 
75 A formacao social da mente. Lev S. Vygotski 
76 Autoridade e autonomia na escola: alternativas te6ricas e praticas. Julio Groppa Aquino (org) 
77 Pedagogia da autonomia: saberes necessarios a pratica educativa. Paulo Freire 
78 lndisciplina na escola: alternativas te6ricas e praticas. Julio Groppa Aquino 
79 Projeto polftico-pedag6gico da escola: uma construc;ao possfvel. lima Passos Alencastro 

Educac;ao de Jovens e Adultos 
80 Educac;ao de Jovens e Adultos - Novas Leitores, novas leituras Vera Masagao Ribeiro 
81 Avaliagao: Concepc;ao Dialetica - Libertadora do Processo de Celso Vasconcelos 

Avaliagao Escolar 
82 A Pratica Pedag6gica dos Alfabetizadores de Jovens e Adultos Tania Maria de Melo 
83 Educac;ao de Jovens e Adultos Jaqueline Moll 
84 A importancia do ato de ler, em tres artigos que se completam. Paulo Freire 
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Educa~ao do Campo 
85 Par uma Educagao no campo Miguel G. Arroyo (org) 
86 A Geografia das lutas no campo: os conflitos e violencia, Ariovaldo Umbelino 

movimentos sociais, e ... Olibeira 
87 Pedagogia da indignagao Paulo Freire 
88 Agroecologia: a dinamica produtiva da agricultura sustentavel Miguel Altieri 

Educa~ao Especial 
89 lntegragao da crianga deficiente na classe (Deficiencia Visual) P. Vayer & C. Roncin 
90 Jogos para treinar o cerebra (Superdotagao/Aitas Habilidades) J. Batllori 
91 Disturbuio de Aprendizagem N. Abbagnamo 
92 Disturbios da Aprendizagem (Condutas Tfpicas) R. C. da R. Drout 
93 Jogo, brinquedos, brincadeira e a educacao (Geral) M. Kishimoto (org) 
94 Linguagem e letramento na educagao dos surdos. ldeologias .. P. Botelho 

(Surdez) 
95 Psicomotricidade. educagao e reeducagao num enfoque G. C. Oliveira 

psicopedag6gico (Deficiencia Ffsico/Neuromotora) 
96 Praticas Pedag6gicas na Educagao Especial (Educagao A . M. L. Padilha 

Profissional) 
Educa~ao Fisica 

97 Metodologia do ensino da educagao ffsica Coletivo de Autores 
98 lmagens da educagao no corpo Carmem Lucia Soares 
99 Transformagao didatico-pedag6gica do esporte Elenor Kunz 
100 Corp_o e hist6ria Carmem Lucia Soares 
101 Pesquisa em acao: Educagao Ffsica na escola. Bracht, et alii 
102 Educacao ffsica/ciencias do esporte: intervencao e conhecimento Silvana Vilodre Goellner 
103 Ludico, educagao e educagao ffsica Nelson Carvalho 

Marcelino 
104 0 corpo que fala dentro e fora da escola Regina Leite Garcia 
105 Danca ... , ensino, sentidos e possibilidades na escola Debora barreto 
106 Reinventando o esporte: possibilidades da pratica pedag6gica Savio Assis de Oliveira 
107 Entre a educagao ffsica na escola e a educagao ffsica da escola Francisco E Caparroz 

Educa~aolndigena 

108 Indios no Brasil Luis Donisete B Grupioni 
109 Contos lndfgenas Brasileiros Daniel Munduruku 
110 As Guerras dos Indios Kaingang: a hist6ria epica dos indios Lucio Tadeu Mota 

kaingang no Parana - 1769-1924 
111 As Cidades e os Povos lndfgenas Lucio Tadeu Mota 
112 Os indios e a civilizagao. A integragao dos indfgenas no Brasil Darci Ribeiro 

moderno. 
Educa~ao lnfantil 

113 Brincadeiras infantis nas aulas de matematica Katia Stocco Smale e et 
alii 

114 Aprender e ensinar na educagao infantil. E. Bassedas; T. Huguet; I. 
Sole 

115 S6 brincar? 0 papel do brincar na educagao infantil . Janet Moyles 
116 0 educador de todods os dias - Convivendo com a crianga de 0 a Carmem m Craidy 

6 anos 
117 Reflexoes sabre a crianga, o brinquedo e a educacao Walter Benjanim 
118 Cor, sam e movimento: a expressao plastica, musical e Susana R V da Cunha 

dramatica no cotidiano da crianga (org) 
Educa~ao Profissional 

119 A Educagao Profissional no Brasil Silvia Maria Mafredi 
120 A cidadania negada - polfticas de exclusao na educagao e no Gaudencio Frigotto & 

trabalho Pablo Gentilli 
121 Novas tecnologias, trabalho e educagao Celso J. Ferreti 
122 Ensino Media: construindo uma proposta para os que vivem do Acacia Kuenzer 

trabalho 
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123 Trabalho e conhecimento: dilemas na educacao do trabalhador Gaudencio Frigotto (org) 
Ensino Religioso 

124 EN CANT AR: uma pratica pedag6gica no ensino religioso Marilac Loraine R. Oleniki; 
Viviane Mayer Daldegan 

125 A religiao na sociedade p6s-moderna Stefano Martelli* 
126 Ensino Religioso: perspectivas p_edag6gicas Anfsia de P Figueiredo 
127 0 Sagrado e o profano Mircea Eliade 
128 As Grandes religioes do mundo Benoit Marcchon 

Lingua Estrangeira Moderna - Espanhol 
129 Como ser profesor y querer seguir siemdolo Alonso Encina 
130 Tradu_g_ao. A pratica da diferenca Paulo Ottoni (org) 
131 A lnteray_ao na Aprendizagem das Unguas V. Leffa 
132 El espariol de America John M. Lipiski 
133 0 Ensino de Unguas para a Comunicagao H.G. Widdowson 

Filosofia 
134 Convite a filosofia Marilene Chaui 
135 Dicionario de filosofia N. Abbagnamo 

136/137/ Hist6ria da filosofia Giovanni Reale e Daria 
138 Antiiseri 
139 Etica Adolfo Sanchez Vazquez 
140 Filosofia e seu Ensino Paulo eduardo Arantes & 

Salma T. Muchail 
141 0 mestre ignorante: cinco ligoes sabre a emancipagao intelectual 
142 A Teoria do Conhecimento Paul K. Moser; J. D. Trout 

e D. H. Moulder 
143 0 futuro da filosofia da praxis: o pensamento de Karl Marx no Leandro Konder 

seculoXXI 
144 0 que e filosofia ? Gilles Deleuze e Felix 

Guattari 
145 A filosofia a partir de seus problemas 

Geografia 
146 Geografia do Brasil Jurandyr Ross 
147 Geografia para o Ensino Media - Manual de aulas praticas R. S. Archela e M. F.V. B. 

Gomes 
148 Geografia em sala de aula: praticas e reflexoes Helena C. Callai e et alii 
149 Brasil: Territ6rio e Sociedade no lnfcio do Seculo XXI Milton Santos e Maria 

Silveira (org) 
150 Par uma outra globalizagao M. Santos 
151 A natureza do Espago, Tecnica e Tempo Razao e Emogao M. Santos 
152 Dicionario Breve de Geografia Dulce Garrido e Rui Costa 
153 Para ensinar Geografia: contribuigao p/ o trabalho com 1° e 2° J. Rua et al 

graus 
154 Os (des)caminhos do Meio Ambiente Carlos W. P. Gongalves 
155 A Geografia - lsso serve, em primeiro Iugar para fazer a guerra. Y. Lacoste 
156 Geografia, Escola e Construgao de Conhecimento L. de S. Cavalcanti 
157 Geografia e Modernidade Paulo C. da C. Gomes 

Hist6ria 
158 Ensinar hist6ria Maria Auxiliadora Schmidt 

& Marlene Cainelle 
159 Dicionario das ciencias hist6rica. Andre Burgiere 
160 Hist6ria da Cidadania Jaime Pinski & Carla 

Pin ski 
161 50 grandes pensadores da Hist6ria Marnie Hughes-

Warrington 
162 Sabre hist6ria Eric Hobsbawn 
163 Hist6ria e memoria. Jacques Le Goff 
164 Ensino de hist6ria e a ditadura militar Lufs Fernando Cerri 
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165 A escrita da hist6ria: novas perspectivas Peter Burke 
166 A manipulavao da hist6ria no ensino e nos meios de Marc Ferro 

comunica9ao. 
167 0 queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de urn moleiro Carlo Ginzburg 

perseguido 
168 Hist6ria na sala de aula: conceitos, praticas e propostas Leandro Karnal 
169 0 saber hist6rico na sala de aula Circe Bittencourt 

Lingua Estrangeira Moderna - Ingles 
170 0 ensino do ingles como lingua estrangeira: estudos e reflex6es. S. Sarmento & V. Muller 

(orgs) 
171 0 professor de linguas estrangeiras: construindo a profissao. V. Leffa (org) 
172 0 professor de Lingua Estrangeira em forma<!_ao J. C. P. Almeida Filho 
173 Ensino de Lingua lnglesa: reflex6es e experiencias V.K.M.0 Paiva 
174 Generos textuais J. I. Meurer e D.M. Motta-

Roth (orgs) 
Matematica 

175 Descobrindo padr6es em mosaicos R. M. Barbosa 
176 Psicologia da Educavao Matematica. M. R. F. de Brito (org) 
177 A arte de resolver fli"Oblemas G. Polya 
178 Modelagem matematica no ensino M. S. Biembengut 
179 0 diabo dos numeros H. M. Enzensberger 
180 Didatica da resolu9ao de problemas de matematica L. R. Dante 
181 Descobrindo a geometria fractal - para a sala de aula R. M. Barbosa 
182 CONCEITOS FUNDAMENTAlS DA MATEMATICA B.J. Carava 
183 Educavao Matematica de Jovens e de Adultos ? Especificidades, M. C. F. R. Fonseca 

Desafios e Contribuiv6es. 
184 Perspectivas em aritmetica e algebra para o seculo XXI R.C. Linse J. Gimenez 
185 A resoluvao de problemas na matematica escolar S. Krulik e R.E. Reys 
186 Etnomatematica: Elo entre as tradiv6es e a modernidade. U. D'Ambrosio 

Lingua Portuguesa 
187 Guia de usa do Portugues Maria Helena de M. Neves 
188 Aprender e ensinar com textos L. Chiappini (org) 
189 Da fala para a escrita Luis Antonio Marcuschi 
190 Escola, leitura e produ9ao de textos M. A . Kaufman et alii 
191 Estetica da Criavao Verbal M. Bakhtin 
192 Par que ler os classicos? ltalo Calvina 
193 Vanguarda europeia e modernismo brasileiro: apresentavao dos Gilberta Mendonva Telles 

principais poemas, manifestos, prefacios e conferencias 
vanguardistas de 1857 a 1972 

194 Redavao lnquieta Gustavo Bernardo 
195 Na sala de aula Antonio Candido 
196 Sofrendo a Gramatica: ensaios sabre a linguagem Mario A . Perini 
197 Leitura -_perspectivas interdisciplinares E.T. da Silva et alii 
198 Hist6ria concisa da Literatura Brasileira Alfredo Basi 

Sociologia 
199 Sociologia Anthony Giddens 
200 Sociologia da Mudanva Social Piotr Sztompka 
201 0 povo brasileiro Darci Ribeiro 
202 Mundializacao e cultura Renata Ortiz 
203 Raizes do Brasil Sergio B. de Holanda 
204 Cultura brasileira & identidade nacional Renata Ortiz 
205 T extos sabre educavao e ensino Karl Marx e Friedrich 

Engels 
206 As etapas do pensamento socio16gico Raymond Aron 
207 Sociologia e ensino em debate Lejeune M G Castro (org) 
208 Vigiar e punir Michael Foucault 

Fonte: DEB/2009 



152 

8.4. ANEXO IV- RELA<;AO DE OBRAS QUE FORMAM 0 ACERVO LITERARIO 



GOVERNO DO ESTADO DO PARANA 

SECRET ARIA DE EST ADO DA EDUCACAO 

RELACAO DE TiTULOS DO ACERVO LITERARIO- ANO 2003 - 2005 

153 
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42 DIAS E DIAS ANA MIRANDA 
43 DOZE CONTOS PEREGRINOS GABRIEL GARCIA MARQUEZ 
44 EFEITO SUSPENSORIO BERNARDO AJZENBERG 
45 EM BUSCA DE CURITIBA PERDIDA DALTON TREVISAN 
46 ENTRE A SECA E A GAROA RICARDO RAMOS 
47 ESTAf;AO CARANDIRU DRAUZIO VARELLA 
48 ESTORIAS DA CASA VELHA DA PONTE CORA CORALINA 
49 FARO IS CRUZE SOUZA 
50 FAZENDA MODELO CHICO BUARQUE DE HOLLANDA 
51 FELIZ ANO NOVO RUBEM FONSECA 
52 FICf;OES JORGE LUIS BORGES 
53 FLOR DE POEMAS CECILIA MEIRELES 
54 FORREST GUMP 0 CONTADOR DE HISTORIAS WINSTON GROOM 
55 GABRIELA CRAVO E CAN ELA JORGE AMADO 
56 GRAMATICA EXPOSITIVA DO CHAO MANOEL DE BARROS 

57 GRANDES POEMAS DO ROMANTISMO 
ALEXEIBUENO(SELEf;AO) BRASILEIRO 

58 GRANDES SONETOS DA NOSSA LINGUA JOSE UNO GRUNEWALD 
59 HISTORIA UNIVERSAL DA INFAMIA JORGE LUIS BORGES 
60 HISTORIAS PARA QUASE TODOS OS GOSTOS MOACYR SCLIAR 
61 INTERVALO AMOROSO E OUTROS POEMAS AFFONSO ROMANO DE SANT'ANNA 
62 LABIRINTO DE ESPELHOS JOSUE MONTELLO 
63 LERO-LERO CACASO 

64 LIBERDADE,LIBERDADE 
FLAVIO RANGEL E MILLOR 
FERNANDES 

65 LIVRO DAS MARAVILHAS MARCO POLO 
66 LIVRO DE SONETOS VINICIUS DE MORAES 
67 MACUNAIMA MARIO DE ANDRADE 

68 MAR DE HISTORIAS- CAMINHOS CRUZADOS 
AURELIO BUARQUE DE HOLLANDA 
FERREIRA 

69 MAR DE HISTORIAS - DAS ORIGENS AO FIM DA AURELIO BUARQUE DE HOLLANDA 
IDADE MEDIA FERREIRA 

70 MAR DE HISTORIAS- DO ROMANTISMO AO AURELIO BUARQUE DE HOLLANDA 
REALISMO FERREIRA 

71 MAR DE HISTORIAS- NO LIMIAR DO SEC. XX 
AURELIO BUARQUE DE HOLLANDA 
FERREIRA 

72 MAR DE H ISTORIAS - 0 REALISMO 
AURELIO BUARQUE DE HOLLANDA 
FERREIRA 

73 MAR DE HISTORIAS- 0 ROMANTISMO 
AURELIO BUARQUE DE HOLLANDA 
FERREIRA- PAULO RONAl 

74 MAR DE HISTORIAS- POS-GUERRA 
AURELIO BUARQUE DE HOLLANDA 
FERREIRA 

75 MAR DE HISTORIAS- TEMPO DE CRISE 
AURELIO BUARQUE DE HOLLANDA 
FERREIRA 

76 MARMORTO JORGE AMADO 

77 MELHORES CONTOS - BERNARDO ELlS GILBERTO MENDONf;A TELES 

78 MELHORES CONTOS - L YGIA FAGUNDES TELLES EDUARDO PORTELLA 

79 MELHORES POEMAS - MARIO DE ANDRADE GILDA DE MELOO E SOUZA 

80 MEMORIAL DE MARIA MOURA RACHEL DE QUEIROZ 

81 MIL OLHOS DE UMA ROSA SONIA COUTINHO 

82 MINHAS TUDO MARIO PRATA 

83 NAO VERAS PAIS NENHUM IGNACIO DE LOYOLA BRANDAO 

84 NOVELAS NADA EXEMPLARES DALTON TREVISAN 

85 OABREALAS MARIA ADELAIDE AMARAL 
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86 OALEPH JORGE LUIS BORGES 
87 0 AMANTE DA CHINA DO NORTE MARGUERITE DURAS 
88 0 CABLOCO & A CIGANA ASSIS BRASIL 
89 0 CARTEIRO E 0 POET A ANTONIO SKARMETA 
90 0 CEU NU E A BIRUTA JOSE CARLOS HONORIO 
91 0 CONTO DA ILHA DESCONHECIDA JOSE SARAMAGO 
92 0 ENCONTRO MARCADO FERNANDO SABINO 
93 0 ESTRANGEIRO ALBERT CAMUS 
94 0 IMPERADOR DA URSA MAIOR CARLOS EDUARDO NOVAES 
95 0 LIVRO DOS SONHOS JACK KEROUAC 
96 0 MELHOR DE STANISLAW PONTE PRETA STANISLAW PONTE PRETA 
97 0 MUNDO DE SOFIA JOSTEIN GAARDER 
98 0 NARIZ E OUTRAS CRONICAS LUIS FERNANDO VERiSSIMO 
99 0 REI DAVELA OSWALD DE ANDRADE 
100 0 SANGUE DE COCA-COLA ROBERTO DRUMMOND 
101 0 TESOURO DA CASA VELHA CORA CORALINA 
102 0 VAMPIRO DE CURITIBA DALTON TREVISAN 
103 ONZE BERNARDO CARVALHO 
104 OS BICHOS MIGUEL TORGA 
105 OS CAVALINHOS DE PLATIPLANTO J. J. VEIGA 

106 OS CEM MELHORES CONTOS BRASILEIROS DO 
ITALO MORICONI (SELE<;AO) 

SECULO 
107 OS DOIS IRMAOS OSWALDO FRAN<;A JUNIOR 
108 OS GUERREIROS DO CAMPO DEONiSIO DASILVA 
109 PARA VIVER UM GRANDE AMOR VINICIUS DE MORAES 
110 PATATIVA DO ASSARE- ANTOLOGIA POETICA GILMAR DE CARVALHO 
111 PATULEIA- GENTES DA RUA JOAO ANTONIO 
112 POEMAS E BUMBA-MEU-POETA MURILO MENDES 
113 POESIA COMPLETA JOAO CABRAL DE MELO NETO 

114 POESIAS COLIGIDAS QUADRAS AO GOSTO 
FERNANDO PESSOA 

POPULAR NOVAS POESIAS INEDITAS 
115 PSIA ARNALDO ANTUNES 
116 QUASE MEMORIA CARLOS HEITOR CONY 
117 QUE ENCHENTE ME CARREGA? MENAL TON BRAFF 
118 SAO BERNARDO GRACILIANO RAMOS 
119 SARGENTO GETULIO JOAO UBALDO RIBEIRO 
120 SOMBRAS DOS REIS BARBUDOS J. J. VEIGA 
121 SOMOS PEDRAS QUE SE CONSOMEM RAIMUNDO CARRERO 
122 TODAPOESIA FERREIRA GULLAR 
123 UM VELHO QUE LIA ROMANCES DE AMOR LUIS SEPULVEDA 

124 UMA APRENDIZAGEM OU 0 LIVRO DOS 
CLARICE LISPECTOR 

PRAZERES 
125 VESPERAS ADRIANA LUNARDI 
126 VIDAS SECAS GRACILIANO RAMOS 

127 VOLTA CLAUDIO WILLER 
128 VOONOTURNO ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 
129 VOZES DO RETRA TO DALTON TREVISAN 

130 A DAMA DAS CAMELIAS ALEXANDRE DUMAS 
131 A DAMA DO CACHORRINHO E OUTROS CONTOS TCHECOV 

132 A DISCIPLINA DO AMOR L YGIA FAGUNDES TELLES 

133 A DIVINA COMEDIA DANTE ALIGHIERI 

134 A ESTRANHA MAQUINA EXTRAVIADA J. J. VEIGA 
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135 A ESTRELA DO LAR MAURO RASI 
136 A ESTRELA SOBE JOSE MARQUES REBELO 
137 A FLECHA DE OURO JOSEPH CONRAD 
138 A HORA DA ESTRELA CLARICE LISPECTOR 
139 A ILUSTRE CASA DE RAMIRES E<;A DE QUEIROZ 
140 A LEGIAO ESTRANGEIRA CLARICE LISPECTOR 
141 A METAMORFOSE FRANZ KAFKA 
142 A MORTE DE D.J. EM PARIS ROBERTO DRUMMOND 
143 A MORTE DE IVAN ILITCH LEON TOLSTOI 
144 A MULHER QUE ESCREVEU A BiBLIA MOACYR SCLIAR 
145 ADEUS, MINHA ADORADA RAYMOND CHANDLER 
146 ADMIRAVEL MUNDO NOVO ALDOUS HUXLEY 
147 ANTiGONA SOFOCLES 
148 AS AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FINN MARK TWAIN 
149 AS CIDADES INVISiVEIS ITALO CALVINO 
150 AS FLORES DO MAL CHARLES BAUDELAIRE 
151 AS HORAS NUAS L YGIA FAGUNDES TELLES 
152 AS MENINAS L YGIA FAGUNDES TELLES 
153 ASSASSINATO NO EXPRESSO DO ORIENTE AGATHA CHRISTIE 
154 BALAO CATIVO PEDRO NAVA 
155 BARTOLOMEU LEANDRO KONDER 
156 BOM - CRIOULO ADOLFO CAMINHA 
157 BRASIL BRASILEIRO PAULO MENDES CAMPOS 
158 CANINOS BRANCOS JACK LONDON 
159 CAPITAES DA AREIA JORGE AMADO 
160 CARMEM PROSPER MERIMEE 
161 CART AS A UM JOVEM POET A RAINER MARIA RILKE 
162 CASA DE PENSAO ALUISIO AZEVEDO 
163 GEM ANOS DE SOLIDAO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 
164 GEM SONETOS DE AMOR PABLO NERUDA 

165 CENTRAL DO BRASIL 
WALTER SALLES, JOAO EMANUEL 
CARNEIRO E MARCOS BERSTEIN 

166 CIRANDA DE PEDRA L YGIA FAGUNDES TELLES 
167 CONTOS DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA LUIZVILELA 
168 CONTOS DE AMOR RASGADOS MARINA COLASANTI 
169 CONTOS DE TERROR, DE MISTERIO E DE MORTE EDGAR ALLAN POE 

170 CONTOS FANTASTICOS: HORLA & OUTRAS 
GUY DE MAUPASSANT 

HISTORIAS 
171 CONTOS REUNIDOS LIMA BARRETO 
172 CORDEL ZEVICENTE 
173 DECAMERAO BOCCACCIO GIOVANNI 
174 DOM SEGUNDO SOMBRA RICARDO GOIRALDES 
175 DON JUAN, 0 CONVIDADO DE PEDRA MOLIERE 
176 DORA DORALINA RAQUEL DE QUEIROZ 
177 DUBLINENSES JAMES JOYCE 
178 EDIPO REI SOFOCLES 
179 ELES NAO USAM BLACK-TIE GIANFRANCESCO GUARNIERI 
180 ESTRELA DAVIDA INTEIRA MANUEL BANDEIRA 
181 EU E OUTRAS POESIAS AUGUSTO DOS ANJOS 
182 FELICIDADE CLANDESTINA CLARICE LISPECTOR 

183 FOGOMORTO JOSE LINS DO REGO 
184 FUGA DO HOSPiCIO E OUTRAS CRONICAS MACHADO DE ASSIS 
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185 GRANDES SERTAO VEREDAS JOAO GUIMARAES ROSA 
186 HISTORIAS DE AMOR ADOLFO BIOY CASARES 
187 HISTORIAS DE FAMiLIA LUIZVILELA 
188 INCIDENTE EM ANTARES ERICO VERISSIMO 
189 LACOS DE FAMiLIA CLARICE LISPECTOR 
190 LAVOURA ARCAICA RADUAN NASSAR 
191 LENDAS BRASILEIRAS LUIS DA CAMARA CASCUDO 
192 LINHAS TORTAS GRACILIANO RAMOS 
193 LiRICA LUIS VAZ DE CAMOES 
194 LUCIA MCCARTNEY RUBEM FONSECA 
195 MALAGUETA, PERUSE BACANACO JOAO ANTONIO 
196 MELHORES CONTOS JOAODORIO 
197 MELHORES POEMAS CASTRO ALVES 
198 MELHORES POEMAS GREGORIO DE MATOS 
199 MELHORES POEMAS -JOSE PAULO PAES DAVI ARRIGUCCI 
200 MEMORIAS DO CARCERE - VOL. I GRACILIANO RAMOS 
201 MEMORIAS DO CARCERE - VOL. II GRACILIANO RAMOS 
202 MEMORIAS POSTUMAS DE BRAS CUBAS MACHADO DE ASSIS 
203 MENINO DE ENGENHO JOSE LINS DO REGO 
204 MORANGOS MOFADOS CAIO FERNANDO ABREU 
205 MORTE E VIDA SEVERINA JOAO CABRAL DE MELO NETO 
206 MORTE EM VENEZA & TONIIO KROGER THOMAS MANN 
207 NOITES DO SERTAO JOAO GUIMARAES ROSA 
208 OBEMAMADO DIASGOMES 
209 0 CAO DOS BASKERVILLES ARTHUR CONAN DOYLE 
210 OCOBRADOR RUBEM FONSECA 
211 0 CORONEL E 0 LOBISOMEM JOSE CANDIDO DE CARVALHO 
212 OCORTICO ALUISIO AZEVEDO 
213 0 CRIME DO PADRE AMARO ECA DE QUEIROZ 
214 0 DIARIO SEGRETO DE UM ADOLESCENTE SUE TOWNSEND 
215 0 EU PROFUNDO E OUTROS EUS FERNANDO PESSOA 
216 0 FlO DA NAVALHA SOMERSET MAUGHAM 
217 0 HOMEM NU FERNANDO SABINO 
218 0 JOVEM REI E OUTRAS HISTORIAS OSCAR WILDE 
219 0 LONGO ADEUS RAYMOND CHANDLER 
220 0 MULATO ALUISIO AZEVEDO 
221 0 PAGADOR DE PROMESSAS DIAS GOMES (1995) 
222 0 PIROTECNICO ZACARIAS MURILO RUBIAO 
223 0 PROFETA KAHLIL GIBRAN 
224 0 QUE E ISSO, COMPANHEIRO FERNANDO GABEIRA 
225 OQUINZE RACHEL DE QUEIROZ 
226 0 RELATO DE ARTHUR GORDON RYM EDGAR ALLAN POE 
227 0 RETRA TO DE DORIAN GRAY OSCAR WILDE 
228 0 SENHOR DAS MOSCAS WILLIAM GOLDING 
229 0 SENHOR EMBAIXADOR ERICO VERISSIMO 
230 0 SILENCIO DA CHUVA LUIZ ALFREDO GARCIA-ROZA 
231 0 VELHO E 0 MAR ERNEST HEMINGWAY 
232 OLHAI OS LiRIOS DO CAMPO ERICO VERISSIMO 
233 OPERA DOS MORTOS AUTRAN DOURADO 
234 ORGULHO E PRECONCEITO JANE AUSTEN 
235 OS CONQUISTADORES JULIO VERNE 
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236 OS SINOS DAAGONIA AUTRAN DOURADO 
237 PARAiSOS ARTIFICIAIS CHARLES BAUDELAIRE 
238 PEDRO PARAMO - 0 PLANAL TO EM CHAMAS JUAN RULFO 

239 PEQUENO DICIONARIO AMOROSO 
JOSE ROBERTO TORERO & PAULO 
HALM 

240 POEMAS FLORBELA ESPANCA 

241 POESIA EM TEMPO DE PROSA T. S. ELIOT & CHARLES BAUDELAIRE 
242 POESIA REUNIDA ADELIA PRADO 

243 POESIAS SELECIONADAS GREGORIO DE MATOS 
244 PRIMEIRAS ESTORIAS JOAO GUIMARAES ROSA 

245 PRIMEIRO CADERNO DO ALUNO DE POESIA OSWALD DE ANDRADE 
246 QUARUP ANTONIO CALLADO 
247 REUNIAO DE FAMiLIA LYA LUFT 
248 ROQUE SANTEIRO OU 0 BER<;O DO HEROI DIAS GOMES 

249 SAGARANA JOAO GUIMARAES ROSA 
250 SAO JORGE DOS ILHEUS JORGE AMADO 

251 SEMINARIO DOS RATOS L YGIA FAGUNDES TELLES 

252 SENHORA JOSE DE ALENCAR 

253 SERAFIM PONTE GRANDE OSWALD DE ANDRADE 
254 SERVIDAO HUMANA SOMERSET MAUGHAM 

255 SONETOS FLORBELA ESPANCA 

256 SONETOS LUIS VAZ DE CAMOES 

257 TEATRO COMPLETO - PE<;AS MiTICAS NELSON RODRIGUES 

258 TEATRO COMPLETO- PE<;AS PSICOLOGICAS NELSON RODRIGUES 

259 TEATRO COMPLETO- TRAGEDIAS CARIOCAS I NELSON RODRIGUES 

260 TERRAS DO SEM FIM JORGE AMADO 

261 TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA LIMA BARRETO 
262 TUFAO JOSEPH CONRAD 

263 UM TAxi PARAVIENA D'AUSTRIA ANTONIO TORRES 

264 UMA VIDA EM SEGREDO AUTRAN DOURADO 

265 US INA JOSE LINS DO REGO 

266 OS SOFRIMENTOS DO JOVEMWERTHER JOHANNN WOLFGANG GOETHE 

267 0 ILUMINADO STEPHEN KING 
Fonte: Dados do DEB/2009 
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8.5. ANEXO V- RELACAO DE OBRAS QUE FORMAM 0 ACERVO DE TEMAS 

PARANAENSES-FASE1 



TEMAS PARANAENSES- FASE 1 - ANO DE 2005 

NO EDITORA ·TITULO AUT OR 

1 HGF Curia<;u e a Gralha- Azul - a Lenda das Araucarias Hardy Guedes 
2 HGF Naipi e Taroba- a Lenda das Cataratas do lgua<;u Hardy Guedes 
3 HGF ltacueretaba - a Lenda de Vila Velha Hardy Guedes 
4 Jurua news A Lenda de Vila Velha George Schapatoff 
5 HGF Xakx6 -A Lenda do Fogo Hardy Guedes 
6 HGF Nhanderu - a Lenda do Sol e da Lua Hardy Guedes 
7 Criar 1957 - A Revolta dos Posseiros lria Zanoni Gomes 
8 Chain Atlas Hist6rico do Parana Jaime Antonio Cardoso e Cecilia Maria Westphalen 
9 Jurua A Ultima Viagem do Barao do Serro Azul Tulio Vargas 
10 FTD Colonia Cecilia Agnaldo Kupper 
11 Criar Como Tornar-se lnvisivel em Curitiba Jamil Snege 
12 EDUEL Dimensoes do Espa<;o Paranaense Tania M. Fresca e outros 
13 Edunioeste Estrategias Sobre Desenvolvimento Regional Alfredo Fonceca Peres 
14 Eduel Hist6ria do Parana Lucineia Cunha Steca e Marileia Dias Flores 
15 Chain Hist6rias Paranaenses . Leonidas Boutin 
16 Edunioeste Mapameamento Geo-Ambiental e Planejamento Urbano Lia Dorotea Pfluck (FUND.ARAUCARIA) 
17 Global Melhores Poemas Paulo Leminski 
18 Edunioeste Mem6rias do Concreto Maria de Fatima B. Ribeiro (FUND.ARAUCARIA) 
19 34 Meu Tio Roseno, a Cavalo Wilson Bueno 
20 Chain 0 Centro Hist6rico de Curitiba Edilberto Trevisan 
21 lluminuras 0 Ex-Estranho Paulo Leminski 
22 EDUEL 0 Policiamento e a Ordem Rivail Carvalho Rolim 
23 FTD 0 Saito Para a Vida Celia Valente 
24 Edunioeste 0 T errit6rio do lgua<;u no Contexto da March a Para o Oeste Sergio Lopes 
25 Criar Riachuelo, 266 Carlos Dala Stella 
26 Edunioeste Os Eurobrasileiros e o Espa<;o Colonial. Migra<;6es no Oeste Valdir Gregori 

do Parana 
27 Edunioeste Socializa<;ao Politica e Constru<;ao da Cidadania no Parana Rosana Katia Nazzari 
28 Rocco Uma Noite em Curitiba Cristovao T ezza 

Fonte: Dados do DEB/2009 
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8.6. ANEXO VI- RELA<;AO DE OBRAS QUE FORMAM 0 ACERVO DE TEMAS 

PARANAENSES- FASE 2 



TEMAS PARANAENSES- FASE 2- ANO DE 2008 
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8.7. ANEXO VII- FOTOS ILUSTRATIVAS DOS LABORATORIOS VISITADOS 
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Figura 3: Vidrarias 

Figura 4: Vidrarias 
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Figura 5: Reagentes quimicos 

Figura 6: Reagentes quimicos 
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Figura 7: Microsc6pio 

Figura 8: Microsc6pio 
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Figura 9: Modelos anatomicos 

Figura 10: Equipamentos para a disciplina de Fisica 
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Figura 11: lnfraestrutura 

Figura 12: lnfraestrutura 
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Figura 13: lnadequagao de m6veis 

Figura 14: lnadequagao de m6veis 




