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TEMA: CURRiCULO (*)

MOTRIVIVENCIA: Como voce	 concei
tuaria o	 curricu
lo?

Prof2 ROSA:	 conceituar curd
culo e, no meu en
tender, um proces
so complex° e que
exige daquele que

o faz um posicionamento	 afetivo
sobre sua concepcao de 	 "educa
gao", seu conhecimento amplo e
profundo a respeito da realidade
social e sobre sua compreensao
em torno do educando, como ser e
agente de mudangas. Como se per
cebe, para se conceituar curricu
lo nao se deve limitar o termo
apenas a sua dimensao
ca (palavra vinda do latim 	 "cur
riculum", que em sua origem
abranggncia significa:	 cursos,
percurso, caminho,	 carreira
etc...), nem tampouco a sua	 di
mensao tecnica (grade curricular
e/ou relagao de materias ou dis
ciplinas com seu corpo de conhe
cimentos organizados, seqUencial
mente em termos lOgicos), 	 mas,
sobretudo,contextualizi-lo 	 em
uma dimensao filosifica, 	 ideol6
gica, sociolOgica, histOrica, po
litica e pedagOgica, de modo a
organizes-lo como uma 	 proposta
educacional, dingmica e	 ativa,
que visualize, atraves de experi
gncias e de situagaes de aprendi
zagem vivenciadas fora ou dentro
da escola, um processo	 humano,
onde o individuo com seus	 senti
mentos e opgoes, aja e atue 	 coe
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rentemente em relagao a si	 pro
prio e a sociedade da qual	 ele
faz parte.

MOTRIVIVENCIA: Quem deveria	 par
ticipar da	 elabo
ragao de um currl
culo?

Prof2 ROSA:	 partindo da con
cepgao apresenta
da,	 identifico
claramente o "cur
riculo" como um

processo de relacOes humanas e
sociais. Em assim sendo,	 perce
bo ser imprescindivel para a sua
elaboragao a participagao	 ativa
de todos os componentes envolvi
dos neste processo, ou seja: alu
nos, professores, comunidade (re
presentada por egressos,	 oriun
dos da instituigao, responsiveis
pela elaboragao do curriculo e
ji inseridos no contexto da so
ciedade, associagOes, empresas,
instituigOes, etc...) e a	 esco
la, no nosso caso a UFS, enquan
to entidade institutional.	 E ne
cessirio, ainda, enfatizar	 que,
pela prOpria natureza e objetivo
do "curriculo", deve-se manter
viva essa relagao, no sentido de
se estabelecer uma corresponsabi
lidade em torno do que se preten
de formar, como formar, e	 para
que formar. Desta forma, e evi
dente que o processo de elabora
coa  de um curriculo deve ser pla
nejado de modo participativo, de
mocritico e dingmico a fim de al
cangar o nucleo central do	 cons
truto curricular, que no meu en
tender ester concentrado na 	 defi
nigao do perfil ou dos perfis de
profissionais de que a sociedade
necessita.

MOTRIVIVENCIA: Que recursos os
agentes que fazem
a educagao	 podem
utilizar para exe
cutar o curriculo
planejado?



AU ......	 -

Prof2 ROSA:	 um dos recursos

fundamentais para

a execugao do cur

riculo planejado,

e sem daida algu
ma, a dinamica da sala de aula.
t atraves da relagio educador/
educando, vivenciada no dia	 a
dia de ambos, que se estabelecem
metodos, recursos, instrumentos,
tecnicas, estrategias, enfim, si
tuagoes de aprendizagem, que pos
sam assegurar o desenvolvimento
do curriculo em torno do alcance
dos seus fins e objetivos.

MOTRIVIVENCIA: Qual a distingio
entre " curriculo
real" e "curricu
to oculto"?
considerando que
o processo de cur
riculo implica na
definigao de valo
res,	 necessario

se faz que no seu planejamento e
execugao e stes valores sejam	 ex

. Em assim sendo,	 oplicitados
"curriculo real" no meu entender
tem sido caracterizado como ague
la proposta eminentemente tecni
ca, legalmente autorizada e que
nega declaradamente toda a con
cepgao de homem e de Mundo, sub
jacente a toda atividade educaci
onal; enquanto o "curriculo ocul
to" seria aquela proposta contex
tualizada, que provavelmente cos
duziria o educando a busca de	 al
ternativas que the 	 permitissem
responder aos desafios educacio
nais evidentes na sociedade. 	 Es
to "para que", nem sempre revels
do nas nossas propostas curricula
res, caracteriza o chamado "curri
culo oculto".

MOTRIVIVENCIA: 0 saber popular de
ve ser aproveitado

na elaboragao	 de

um curriculo?

Prof2 ROSA:	 claro. ' Todo um

povo emana um	 "sa

ber",	 acumulado
atraves de experi
gncias de vida que

o caracterizam historicamente. 	 A
partir do momento em que este "sa
ber" vislumbra o grau de	 liberda
de e o valor do homem,	 situando-
o dentro de si mesmo e conscienti
zando—o do seu papel, de modo	 a

permitir modificar sua	 situagio
na sociedade, este "saber 	 popu
lar" devere ser pedagogicamente
aproveitado na elaboragao de	 um

curriculo.
MOTRIVIVENCIA: At que ponto	 os

problemas de	 natu
reza social e	 eco
n6mica influenciam
na elaboragao	 de
um curriculo?

Prof§ ROSA:	 quando se elabora
um curriculo	 em
uma instituigao de
ensino, nao se	 de
ve perder de vista

os compromissos que se impOem	 en
tre esta instituigao,	 formadora
de recursos humanos e a socieda
de, receptora desses	 recursos.
Desta forma, a evidente que	 todo
problema de natureza social e eco
n6mica repercute no processo 	 edu
cacional, se e que se	 pretend;	 -
adequar o ensino, ou melhor,	 a
formagao de profissionais as	 re
ais necessidades da 	 sociedade.
Isto significa dizer que a 	 nao
consideragao desses problemas 	 po
dera gerar curriculos alienantes,
nao alicercados no dialog°,	 na
pesquisa, na investigagao ou	 na
interagao permanente com a comuni
dade social.

Prof2 ROSA:




