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UMA VISA() TEORICA E PRATICA DO CURRfCULO (*)

A abordagem do Curriculo	 im

res sobre idgias e inovagoes	 em
educacao que nos levam a repensar
as suas dificuldades conceituais.

Toda e qualquer concepgao	 de
curriculo compiie-se de elementos
que evidenciam pressupostos vale
rativos, dal que o	 compromisso
dos educadores com a forma de ver
a educagao dificulta a existgncia
de uma teoria de curriculo aceita
amplamente.

Dois fatos acentuam esta difi
culdade: diversidade acerca 	 do
conceito de educacao e das	 fun
goes da educacao.

As diverggnsias sobre o	 con
ceito de educacao dizem respeito
a duas posigoes:
a educacao 4 vista como proces
so de desenvolvimento da nature
za humana, focaliza o individuo
e seu desenvolvimento partindo
de dentro, enriquecendo-o
aperfeigoando-o. Salienta	 um
tom individualista;
o contrario da-se com a segunda
posigao, quando a educagao
vista vinculada a sociedade	 co
mo uma caracteristica de vida
social, logo ressalta o tom 	 so_

cial.

Desta forma, da posigao assn
mida pelo educador depende a	 con
dugao do processo educacional,
uma vez que dirige os meios	 em-
consonancia com os fins pretendi
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que defendem tambem a acao social
ou seja, a educacao como preserve
dora e transmissora de	 heranca
cultural enquanto cultivo do in

telecto ou como instrumento trans
formador da cultura onde se evi
dencia sua agao politica,	 desde
quando serve a comunidade ou a in
fluenciada pelas necessidades de
uma cultura especifica.

Outra postura a revelada pela
preocupagao com o desenvolvimento
individual considerando o 	 homem
na sua totalidade. Permitindo o
desenvolvimento de todas as facul
dades do homem, em especial sua
imaginagao criadora, sua indepen
dgncia, sua liberdade para desen
volver a prOpria personalidade,
considerando os aspectos	 tanto
fisicos como emocionais.

Compreendendo o curriculo co
mo agao desenvolvida pela	 esco
la, constitui-se ele um poderoso
instrumento nas mos do	 educe
dor, posto que, reformar a pro
blematica da educacao significa,
na nossa percepcao, repensar os
fundamentos do curriculo, ou se
ja, considerar a educacao 	 como
processo individual e social co_

mo decorrencia da natureza	 huma
na, pois enquanto o homem 4, tam
bgm, uma individualidade sociolZ
gica. Logo o binamio individuo/

poe algumas reflexoes prelimina

dos ou seja, a definigao do papel
da escola; o conteado, a relagao
professor-aluno e outras catego
rias do curriculo terao uma abor
dagem individualista ou social.

No tocante as fungoes da edu
cacao, podemos destacar posigoes
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sociedade nao se constitue	 um

conflito, completa-se.

Diante do exposto entendemos

que falar em Curriculo precisa

levar em conta a vinculagao	 de
cada ato a totalidade das	 rela
goes sociais, dos quais a escola
e parte. Neste sentido, os	 con
teidos al desenvolvidos nao
abstratos, devem ter ressonancia
na vida dos alunos.. 	 E isso	 so
pode ser verificado se o proces
so educativo 4 compreendido	 no
contexto especifico em que	 acon
tece, envolvendo professores e
alunos (com suas histOrias	 de
vida) e o prOprio ambiente	 esco
lar com suas relagoes internas e

externas.

Significa dizer que a	 educa
gao so pode ser entendida se	 re
lacionada em dois nlveis:teOrico
(que a instrumentaliza) e ideolO
gico, que orienta a agao dos edu
cadores. Portanto, a reflexao
sobre os aspectos sociais politi
cos e ideolOgicos do curriculo e
fundamental.

0 papel social do	 curriculo
definido a partir da formagao

da prOpria Educagao, que se inse
re no sistema mais amplo, com 	 o
qual estabelece uma relagao mais
profunda. Neste sentido, a	 ins
tituigao educacional deve:

ser um centro de organizagao,
difusao e produgio de cultura.
Cultura como organizagao, 	 dis
ciplina interior,	 participa
gao, como sujeito do prOprio
desenvolvimento;	 compreensao
da fungao da prOpria vida e da
nogao de direitos e deveres;
preparar o individuo para a ci
dadania, pois tudo o que 	 faz
parte do universo social preci
sa ser ensinado. Dal a impor
tancia da instrumentalizagao
na busca de informagOes e aqui
sicao do saber;
formar o homem moderno,	 isto

e, aprender a trabalhar com	 a
realidade.

0 aspecto politico do curricu

to esta explicito em	 qualquer

projeto educativo uma vez que es
to comprometido com algum inte
resse, pois nao existe	 educacio
neutra. As opg5es revelam	 a
quem se esti atendendo, forman
do, para que, comprometido com
que classe, que interesses	 mais
amplos serao atendidos.

Os valores que direcionam as
propostas educacionais revelam
uma ideologia, mesmo	 subja
cente, definindo a caracteriza

coa  do tipo de homem que se quer
formar. 0 que marca profundamen
to o curriculo.

Isto posto o curriculo consti
tui-se: em uma proposta educacio
nal, fruto do trabalho coletivo;

em instrumento que representa
sempre uma filosofia de vida
em agao, pois 4 a	 filosofia
que imprime diregao aos	 curri
culos, diregao ao trajeto peda
gOgico que educadores e educan
dos farao de modo mais ou 	 me
nos integrado;
um conjunto de experiincias de
vivincias e de situagOes esti
muladoras do desenvolvimento
do ser humano.

Comentando a relagao entre	 o
conceito de curriculo e a tarefa
de planeji:lo entende-se que	 o
processo nao pode ser desencadea
do se nao estiver bem claro	 o
porqui de sua realizagao e 	 a
quern interessa, para o que se fa
zem necessarios uma visao sOcio-
politica bastante clara da reali
dade na qual se vive, o dominio
da politica educacional e a com
petancia tecnica de especialis
tas.

Diante destas colocagOes vale
salientar a importancia do curri
culo escolar, nao como documento
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acabado, mas dinamico,	 apresen
tando conflitos e contradigOes,
na medida em que retrata as vi
soes do homem e de mundo, expli
citadas atraves das agOes propos
tas na pritica pedagOgica, pois
ester ligado a cada momento histO

rico, ressaltando os valores
nificativos e a especificidade
de cada realidade escolar, 	 uma
vez que as relagoes que al 	 se
dao tam caracterlsticas peculia
res.
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