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Resumo

Esse trabalho a resultado parcial
da pesquisa coletiva que pretende

investigar os pontos mais criticos do
curriculo do curso de licenciatura
em Educagão Fisica da UFSC, a

partir da visao de seus alunos.

Atraves da pesquisa participan-
te, procuraremos ampliar o entendi-
mento dos alunos sobre o curriculo,
contribuindo assim para o processo

de reformulacao curricular que se
prenuncia.

Abstract

This paper is a partial result of a
collective research that intends to
investigate the most critical points in
the curriculum of the Physical
Education course at UFSC, from
the point of view of its students

Through this participating research,
we will try to enlarge the students'
understanding on the curriculum,
thus contributing to the curriculum
reformulation process about to be
carried out.
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Introducfio

A necessidade em realizar esse tra-
balho sobre o curriculo do curso de
Educacao Fisica. da UFSC nasceu de
varias discussOes que estalo se tornan-
do mais constantes dentro do nosso
grupo, uma vez que possuimos inte-
grantes que esta() em \Arias fases do
curso e manifessam diferentes preo-
cupacOes com relacao a desarticula-
cao de nosso curriculo. Observamos,
do mesmo modo, que, entre os de-
mais academicos, essas reflexOes tam-
bem sao freqUentes, demonstrando
certa inquietacão quanto ao curricu-
lo e provaveis implicacees em todo
processo de formacio.

Ha inUmeras questOes a serem
tratadas em nosso curriculo, mas,
como essamos na fase de construcio
do referencial te6rico e do instru-
mento de investigacio, cabe-nos
neste momento, apenas apresentat
las, uma vez que essas poderao apa-
recer em forma de tOpicos no desen-
rolar desse. Importante salientarmos
que esse trabalho em grupo decor-
rera em urn aprendizado, corn o qual
pretendemos influenciar a realidade.
0 que esta, sendo apresentado é a
sintese do que foi produzido ate en-
tao.

A proposta central desse trabalho
esta em discutir de forma mais ampla

possivel o curriculo, fazendo uma ava-
hack segundo a visao de seus alunos,
apontando sugestOes para que trans-
formacoes possam surgir em busca de
uma melhor formacao (capacitacio)
desses profissionais.

De forma objetiva, pretendemos
identificar os pontos mais crfticos do
curriculo; ampliar o entendimento dos
alunos sobre as teorias de curriculo e
contribuir no processo de reconstru-
cao curricular que se prenuncia.

Nossa pretensao maior esta em
instigar os colegas a pensar sobre o
processo ao qual estao submetidos,
em urn period° que muito se comen-
ta, mas poucas agOes sao implemen-
tadas. Essamos cientes de nossas li-
mitacOes, da complexidade do tema
e das proviveis repercussOes em ou-
tros segmentos de nosso Curso. Des-
sa forma, quem sabe, novas iniciati-
vas de outros segmentos tambem
possam se originar e melhor discutir
o processo de formagão do Curso de
Educacao Fisica da UFSC.

Nessa pesquisa, procuramos uti-
lizar a concepcao de mundo materi-
alista hist6rico-dialetica que, de acor-
do corn Faria Jr. (1991, p.28), sus-
tenta que

as pmpostas oriundas dessas aborda-
gens transformadoras das situagaes
investigadas, dem da Formagio da
conseencia aftica e claresistencia nas
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situagOes de conflito, propciem o
engajamento ativo na organizacao so-
cial e na ago polltica,

pois o seu criterio de cientificidade
esta fundamentado a partir das 16gi-
cas internos e external do processo e
nos metodos que explicitam a dina-
mica e as contradigOes dos fenOme-
nos que tentam explicar a relacao
entre agao-reflexao-acao.

Procuraremos iniciar essa pesqui-
sa, levantando as contradigOes
surgidas no ambito da graduacao,
determinada por fatores internos e
externos a mesma. Tentaremos enten-
der as relacOes que estao presentes
no curriculo, explicitamente e/ou im-
plicitamente, uma vez que percebe-
mos que esse sofre modificagOes
constantes.

Elegemos a pesquisa participan-
te como sendo o tipo de pesquisa
necessario para a materializacao des-
ses pressupostos. Segundo BOTERF
(apud Brandao, 1984, p.52), pesqui-
sa participante a aquela que procura

auxiliar a populacao envolvida a
identificar por si mesma os seus pro-
blemas, a realizar a analise crItica des-
ses e a buscar as solugOes adequadas.

Por ser urn trabalho coletivo onde
temos dentro do grupo alunos em
periodos distintos do Curso, mais fa-
cilmente se percebera os diferentes

niveis de apreensao e de vivencia da
realidade, onde pesquisadores e
pesquisados se integram frente ao
mesmo problema: melhoria do pro-
cesso de formacao. Soma-se a essa
situacão, a nossa facilidade de aces-
so aos demais alunos da graduacao,
o que vira essabelecer urn melhor le-
vantamento de dados, por se proces-
sar dentro de uma relagao entre pa-
res, presumindo que menor podera
ser a interferencia na comunicacao.

Frente aos dados coletados e a
partir da importancia atribuida aos
mesmos, serao essabelecidos os focos
principais de analise e interpretacao,
visando compreender e atender as
necessidades que mais se dessacaram
e se acirraram dentro do processo de
formagao, sem desconsiderar as pos-
siveis solucOes que do levantamento
se originarao. Corn essas condicOes,
percebe-se o significado da pesquisa
frente ao grupo que e, simultanea-
mente, pesquisador e pesquisado.

Decidimos delimitar o nosso cam-
po de observacao as relacOes ocorri-
das dentro do Centro de Desportos
da UFSC, porem, queremos deixar
claro que nao nos limitaremos a ob-
servar apenas as relacOes ocorridas
em sala de aula, mas sim todas aque-
las que possam contribuir para o al-
cance dos objetivos propostos.
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Alem de colher impressOes de for-
ma assisternitica, utilizaremos a en-
trevista semi-estruturada como meio
de coleta de dados, pois acreditamos
ser esse urn instrumento que nos dara
melhores condicOes de compreender
a realidade complexa que caracteri-
za o curriculo do curso de Educa-
ca. () Fisica da UFSC. Entrevistaremos
alunos de todas as fases da gradua-

sendo dois de cada period() (ma-
tutino e vespertino).

Para analise e interpretagio dos
dados, seguiremos os passos reco-
mendados pot. Minayo (1994). Sao
eles: ordenacio dos dados (transcri-
cio de gravagóes, leitura do material
coletado, organizacao dos relatos e
dos dados da observacao participan-
ts); classilicagio dos dados
(questionamento dos dados ordena-
dos a partir da base te6rica
norteadora da investigacao, elaboran-
do categorias especificas para classi-
ficar os dados) e analise final
(essabelecer articulacOes entre os da-
dos e os referenciais teOricos da pes-
quisa, respondendo as quest6es da
mesma corn base em seus objetivos.
Assim, promoveremos relacOes entre
o concreto e o abstrato, o geral e o
particular, a teoria e a prâtica).

A partir dessas inquietacOes, bus-
caremos ampliar a compreensao des-
sas problematicas, atraves de

referenciais que norteiam a forma*
do educador e teorias do curriculo.

Formacäo do educador

A partir da decada de 1980, o
Brasil comegou a ter uma maior preo-
cupacio corn a educacao nacional,
principalmente no que diz respeito
formac:ao de profissionais educadores.
A questa° ganha forma de debates
nacionais, ultrapassando limites antes
censurados pelas imposigóes educa-
cionais da ditadura presente.

Foi no final dos anos 70 que, atra-
ves de alguns educadores resistentes
a ditadura e permanecentes no Bra-
sil, iniciaram-se movimentos de reivin-
dicacao e organizacio para elabora-
cao de novas propostas educacionais.
Dentre eles estava presente Saviani
(In: Silva Jr. 1994, p.107) que, de
maneira instigante, pregava os pro-
blemas da Educack Brasileira. Diz o
autor que:

Igo se trata de uma expostOo exausti-
va e sistemitica, mas da indicag.io de
caminhos para a crItica do existente e
para a descoberta da verdade histOrica.

1st° baseado em autores como
Alvaro Vieira Pinto, que na epoca,
como conta Nilda Alves', eram cita-
dos nos textos de maneira implicita
ou abreviados na forma de Pinto,
A.V.
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0 movimento, que mais tarde se
tornou comissao Nacional de
Reformulacao dos Cursos de Forma-
cao de Professores, previa em seus
encontros peri6dicos a elaboracao de

... um conceito central de uma base
comum nacional da for-1724i° do edu-
cador; centrada na docencia e nas re-
lagOes intrinsecas entre as dimenscies
profissional, politica e epistemolOgica
da formapio (Marques, 1992, p.149).

0 mesmo conselho ja apresenta-
va o objetivo de elaborar urn curri-
culo de formacao mais sOlida, onde
houvesse maior ligagao entre as dis-
ciplinas ditas de conte6dos especifi-
co e as de cunho pedagOgico. Se-
gundo esse autor, a "ponte" poderia
ser feita atraves de disciplinas
integradoras, que iriam organizar e
adequar os conte6dos a serem tra-
balhados nos diversos graus de ensi-
no e para as diferentes realidades
existentes.

Partindo do principio que educar
nao e uma tarefa das mais fâceis, se-
ria interessante essarmos discutindo
o processo de formacio que os
educandos, mais tarde educadores,
estao tendo. Isso porque todo pro-
cesso (de formacao) passa por uma
proposta de curriculo que, a grosso
modo, podemos definir como uma
"base comum" existente nas licenci-
aturas em geral, originando as disci-

plinas ditas pedagOgicas, como: did&
tica, teoria e pratica, sociologia etc, e
uma linha especifica como a neuro-
logic, fisica nuclear, capoeira, dancas
gatkhas, cultura espanhola, etc. Essa
base, muitas vezes, pode ser calcada
em "leis".

Mas nao podemos ver o curricu-
lo como algo pronto e acabado e,
sim como uma proposta provis6ria,
considerando a sociedade mutavel,
onde a escola, por sua vez tende a
acompanhar essas transformacoes.
Por isso essa "base comum" deve ser
replanejada para atender as necessi-
dades sociais.

0 nao reconhecimento das ne-
cessidades dessas mudancas essara
comprometendo a formacao dos edu-
cadores, tornando-os despreparados
frente as dificuldades que mais tarde
surgirao devido a uma preparacao
ineficiente diante dos cursos.

Para que situagOes semelhantes a
essa nao ocorram, o corpo de for-
maga° deve reconhecer o significa-
do e a importancia dos saberes de
alunos e professores, bem como ad-
mitir a Escola como espaco e tempo
de reconstrucao e, principalmente,
de producao do conhecimento. Para
produzir esse saber, temos que
conhece-lo, estuda-lo e critics-lo,
assim encontraremos as nossas saidas,
elaboraremos os nossos ideals e nao
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apenas aceitaremos o que nos e im-
posto. Apenas, dessa forma, abando-
naremos a cadeira de simples
reprodutores.

Durante nossa formagio, deve-
mos it alem da "luta corn as pala-
vras", 2 pois estas sao as "pistas". Por
elas nos encontramos numa teoria e
vamos ate mais longe. E seguindo e
batalhando contra as mesmas que ire-
mos superar as teorias ja existentes.
Essa "luta" devera ser efetuada de
maneira consciente, nao apenas pars
seguir uma moda ou urn padrao
dialetico.

Fica claro que o curriculo e o su-
porte da educagao do educador, por
isso, e importante essarmos avaliando
os problemas que os pr6prios alunos
apontam, em busca de mudangas (no
curriculo) que possam garantir, a es-
ses profissionais em formacao, alguma
intervencao no seu processo de de-
senvolvimento. Mudangas estas que
possam contribuir para a transforma-
c.a.° do processo de educagio, onde
o educando nao seja apenas treina-
do.

Seria de grande valia abandonar
os treinamentos, sobretudo, aqueles
onde os educandos sac, submetidos
a estudos arcaicos de escutar "aulas
copiadas" e "conteildos ultrapassa-
dos". Isto apenas leva a uma forma-
cao reprodutiva, onde o educador

treinado repassa para seus educandos
a mesma forma de cOpia a qual foi
submetido. 3 Mostra-se que quanto
mais treinados sao os professores,
menos os alunos aprendem.4

E ingenuo dizer que qualquer
problema relacionado a formagao do
educador e uma deficiencia de cur-
riculo, pois muitas vezes esse proces-
so de formacao e capacitack depen-
de, tambem, da forma e disponibili-
dade que os alunos do curso se pro-
poem a investir em sua formacao. E
por que nao ultrapassar a nossa area,
procurando corn a multidisci-
plinaridade evoluir, refletir questOes
presentes na Educacao Fisica.

Uma das quest6es que deve ser
avaliada na formagao profissional do
educador e a dicotomia existente
entre os cursos de Licenciatura e Ba-
charelado. 0 bacharelado, por sua
vez, a considerado urn curso nobre
e reconhecido, enquanto a Licenci-
atura ocupa lugar de coadjuvante
nessa relagao, sendo ate, por muitas
vezes, menosprezada pela sociedade,
que a concebe como incapaz de pro-
duzir o prOprio saber. Essa visa° er-
rOnea permanece, ainda, influencian-
do nao so os graduandos como tam-
bem os pre-vestibulandos na escolha
da profissio.

Na tentativa de preencher a se-
paracao entre formacao cientifica e
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a formagão do educador Marques
(1992) prop& a introdugâo de no-
vas categorias, como disciplinas
integradoras: praticas de ensino, di-
daticas especiais, a instrumentalizagao
para o ensino, a criacao de cursos
gerais dando visOes diversificadas e
generalizadas do mundo de atuacao
profissional e a integragao entre o
Bacharelado e a Licenciatura.

A partir dos referenciais mencio-
nados para uma formacao professio-
nal ampla, necessitamos aprofundar
ainda as teorias de curriculo que da-
rao suporte as intervencOes profissio-
nais.

Teorias de curriculo

Para abordarmos esse tema, pri-
meiramente temos que partir do con-
ceito vigente no meio academico dos
cursos de Educagao Fisica sobre o
conceito de curriculo. Para o senso
comum, curriculo se resume a grade
de disciplinas representada pela car-
ga horaria, creditos, notas, professor
etc. Por esse motivo, acreditam que
sugerir mudangas de curriculo se re-
sume a mexer (trocar) disciplinas e
niimeros de creditos.

Para uma major interpretacâo do
que seja curriculo e compreensâo dos
condicionantes do termo curriculo,

partimos a uma definigâo mais ampla
e complexa, que seria:

conjunto de vivencias organizadas
sistematicamente em uma realidade
concreta historicamente situada, para
a formagäo de determiliado tipo de
pmfissional que, dependendo da cons-
ciéncia que possui da situacio, pode-

intervir nessa realidade no sentido
de aceitl-la, rejeitl-laou transforms /a
(Pinto et al. (1997, p. 03).

A partir desses entendimentos ini-
ciais acerca do que seja curriculo, ire-
mos resgatar dois paradigmas pauta-
dos em visöes histOricas da constitui-
cao do mesmo, para que possamos
desvendar os direcionamentos e
consequencias de cada uma das
abordagens.

Segundo Silva (1990, p.05), po-
demos perceber duas modalidades de
construgao de curriculo, ambas re-
sultantes da hist6ria da teorizagao
educacional, que sao: visa.° conser-
vadora/liberal e a visa° critic°,
dialetica. Para esse autor, a corrente
conservadora centra-se num curricu-
lo tecnicista, onde as relacoes entre
educacao e sociedade sao conside-
radas neutras e as questOes de ideo-
logia, do conhecimento e do poder
sao ignoradas, evidenciando o me-
t6dico e o instrucional.

Nas teorias de reprodugao soci-
al, a educagao e dependente da so-



MotriviVncia

ciedade, assumindo uma funcao
reprodutiva da sociedade de classes
e do modo de producão capitalista.
Ji as teorias de reproducao cultural
tentam criar uma teoria de conscien-
cia e cultura para promover a teoria
de reproducao social.

Apesar da aca'o dessas teorias na
escola, ocorre a dinamica da acomo-
dack e resistencia, percebida por
autores como Wills (1981), Hebdige
(1979), Anyon (1980, 1981) que,
segundo Silva (1990), atraves de uma
rica e detalhada fonte de literatura,
puderam esclarecer essa dinamica e
a acio da resistencia juvenil, tanto
dentro como fora da escola. 0 autor
resgatou de Michael Apple e Henri
Giroux a dialetica das estruturas so-
cials corn a acão humana, atingindo
a emancipagg.o. Para Apple, o cart-
ter de dominacâo e reproducão ado-
tado pela escola rao elimina a possi-
bilidade de luta e resistencia.

0 curriculo como ciénth natu-
ral, em sua perspective tecnicista,
influenciado por F. W. Taylor, to-
mando por base os principios de efi-
ciencia, racionalidade, divisäo de tra-
balho e produtividade de sua Teoria
da Administracao Cientifica.

Utiliza-se dos pressupostos da
previsibilidade, predeterminacâo e
planejamento a priori, procurando
atingir requisitos cientificos de rigor,

exatidäo, objetividade e mensurali-
dade no planejamento curricular.
Assim, obtem-se urn curriculo-produ-
to, que Messick (apud Silva, 1990)
conceitua como urn esquema de con-
teCidos e metodos corn objetivos pre-
essabelecidos, cabendo o controle do
mesmo apenas aos que o desenvol-
vem, sem participacao dos que o
implementam e consomem: professo-
res, alunos e pais. Esse tipo de curri-
culo visa ao controle dos alunos atra-
yes dos objetivos educacionais, corn
criterios para avaliacão dos niveis de
desempenho aceitaveis. Promove,
assim, a internalizack de valores, sig-
nificados e comportamentos de con-
dicionamento da reproducao social.
A avaliacio cabe apenas aperfeicoar
o produto desenvolvido para harmo-
nizer resultados e objetivos. Faz use
do poder, pelo controle do saber e
de sua distribuicão apenas a um pe-
queno e elitizado grupo social. Esse
curriculo nega a dimensao politica,
pela prOpria supervalorizaca.'o da tec-
nica. Ao professor e negada a deter-
minacão da acao educativa, autono-
mia e acão criativa, tornando seu tra-
balho a favor da ordem social e da
politica hegernanica. Nem o profes-
sor nem seus alunos participam da
construgäo do curriculo, tornando
ambos objetos, em vez de sujeitos do
processo. Ambos säo usados pelo sis-
tema educativo: urn para repassar o
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conhecimento e o outro para copii-
lo, independente da relevancia do
conteUdo. Como produto desse cur-
ricula formam-se alunos acrfticos e
adaptados ao sistema, sem perspecti-
vas de uma agao efetiva, consciente
e autOnoma em sociedade.

Ja o curriculo como ciencia cri-
tica evidencia a questao ideolOgica,
questionando desde a intenciona-
lidade dos seus idealizadores, ate os
mêtodos utilizados, visando uma for-
maga() integral e nao apenas tecni-
ca. Direciona-se a um curriculo-for-
magao, voltado para a consciencia
critica, a emancipagao e a humani-
zacao do homem, trabalhando nao
so quest6es tecnicas e instrumentais,
mas, tambem, eticas, politicos e soci-
ais. Urn professor orientado por es-
ses pressupostos nunca sera neutro,
pois devido a sua busca pela justica
social, pela igualdade econOmica e
educacional, seus atos essarao imbu-
idos de intencionalidades e compro-
metidos corn sua escolha.

Segundo Silva (1990, p. 11),

o curriculo como ciencia critica: pro-
cura trabalhar corn o homem concre-
to, situado no seu tempo e nao corn
uma abstracao teOrka • reconhece a
existéncia do congto, questionando
o consenso normativo e intelectual;
procura definir quern planeja e sua
nalidade, ndo se atendo unicamente
aos aspectos metodolOgicos;

intenciona desmistificar o saber e
usg-lo como instrumento de poder e
manutenclo do status quo.

Seus estudiosos nao questionam
so o curriculo como ciencia natural,
mas tambem as concepcOes e posi-
c6es internas ligadas ao Marxismo.
Acreditam que as relacoes sociais nao
se estruturam apenas no fator eco-
nOmico e retomam as relaciies entre
classe e cultura. Dominacao, classe e
cultura sao colocadas a merce das
acOes humanas, percebendo assim,
possibilidades de luta e resistencia e
nao s6 de dominacao.

Podemos perceber que, a cada
conceito de ciencia, corresponde um
determinado paradigma de curricu-
la trazendo em si uma base
epistemolOgica, direcionando a uma
determinada formacao profissional.
Em cada uma diferenciam-se as con-
cepcOes de homem, mundo e socie-
dade. Nessa perspectiva, podemos
perceber tres concepcOes de curri-
cula que segundo Domingues
(1986) sao: Tecnico-lineal; Circu-
lar-consensual e DinAmico-
clialOgico.

Partimos do paradigma Tecnico-
linear, pautado pela concepgao
empftico-analitica, que teve como
principais estudiosos Taylo, Tyler e
Taba, entre outros. Seus principios,
segundo Domingues (1986), basei-
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am-se em urn curriculo, cuja funcão
preparar individuos para atuar es-

pecificamente na sua profisao.

Por esse motivo, os objetivos sao
elaborados por via da razão e na re-
alidade observavel e experimentada.
Sic) formulados atraves do interesse
e da vida dos alunos, bem como pela
sugestio de especialistas no conhe-
cimento especifico. Ap6s, segue uma
selec'ao/organizacäo das experienci-
as de aprendizagens para, entao, ser
concretizada uma avaliacio que pre-
tende medir/averiguar se os objetivos
foram alcancados pelos alunos no fi-
nal do processo ensino-aprendiza-
gem.

Esse paradigma e criticado pela
justaposicao de teoria-pra.tica, onde
essa dicotomia a evidenciada pela
sobrepujanca da tecnica em relacão
a outros conhecimentos (que näo são
trabalhados), como o politico e o so-
cial. Corn isto, prepara profissionais
altamente especializados, porem, ali-
enados para questOes que ultrapas-
sem os conceitos e padrOes da sua
area.

O segundo paradigma e o Cir-
cular-consensual, pautado na con-
cepcao de ciencia hist6rico-
hermeneutica, que teve como prin-
cipais estudiosos Greene, Kliebard,
Pinar entre outros. Esse paradigma
tern seus principios em torno da auto-

reflexao do aluno. lsto quer dizer que
os alunos säo os criadores do seu pro-
prio curriculo.

Pinar (apud Domingues, 1986)
cita como construir/facilitar por via do
racional uma consciencia critica, o
que Pinar diz ser o currere5 . Em suma,
seria trabalhar pelas vivencias dos alu-
nos, resgatadas no primeiro momen-
to (individualmente) para, posterior-
mente, construir via grupo, uma co-
municacäo das vivencias individuais
expressas no coletivo.

Esse paradigma a criticado justa-
mente no moment() em que náo se
preocupa em sistematizar o conheci-
mento a partir da juncão das
vivencias dos alunos corn o conheci-
mento ja produzido pelos homens.
Colocar o aluno no centro do pro-
cesso ensino-aprendizagem näo a li-
mitado. Contudo, relegar o papel do
professor a mero facilitador, a muito
limitante.

0 terceiro paradigma e o Dind,
mico-dialagico, pautado na concep-
cão de ciencia praxiol6gica, que teve
como principais estudiosos: Apple,
Giroux, Libaneo, Saviani entre ou-
tros. Seus principios sac, pautados,
segundo Domingues (1986), em tres
premissas besicas: o curriculo a uma
totalidade, social, cultural e politica-
mente determinada, seu objetivo e a
emancipacão das camadas populares,
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e a crise de curriculo a de carater es-
trutural.

Segundo esse autor, podemos le-
vantar alguns pontos presentes nesse
modelo, como a influencia de Paulo
Freire, é oposigao ao modelo
empirista e puramente tecnico do
paradigma tecnico-linear; a avaliagão
passa a ser processo e nao produto;
tem a escola como uma instituigai
opressora; apresenta o importante
conceito de curriculo oculto6, apon-
tando para interesses politicos que
nao sao neutros corn relagao a atitu-
des e awes realizadas pelos profes-
sores e alunos, de forma consciente
ou inconsciente.

Esses interesses politicos refletem-
se na manutencao e reprodugão da
sociedade capitalista na qual essamos
inseridos. Como bem menciona Sil-
va (1990, p. 79) isto ocorre

ao produzir pessoas corn as carac-
teristicas cognitivas e atitudinals apro-
priadas ao processo de trabalho capi-
talista (processo de acumulacio).

Corn esse paradigma, o conceito
de curriculo ampliou-se e, de forma
mais critica, apresentou alguns
referenciais importantes para
concretizagäo de novas atuagOes pe-
dag6gicas. Contudo, uma grande
critica que esse modelo recebe, a jus-
tamente a falta de intervengOes "pra.-

ticas" para as mudangas de curriculo
na sociedade.

Notas

1 Professora da Faculdade de Educacao
da Universidade Federal Fluminense.
Co-autora da obra Dermeval Saviani e
a Educacao Brasileira, 1994.

2 Conf. Nilda Alves.
3 Pedro Demo, Prossores: Formacio

Profissgo, 1996 (p. 266).
4 Avaliagao procedida em essados do

Brasil mostrou que Belem, a cidade que
apresentou a cifra mais alta de treina-
mento de docentes (quase 90%), su-
cessivamente teve um rendimento es-
colar baixissimo.

5 A expressao currere quer dizer: "urn
movimento dialetico corn dual fases:
a primeira, chamada regressive, que
esta preocupada corn a autobiografia,
e a segunda, chamada progressiva, que
envolve o estudo do mundo como urn
campo de possibilidades" (p.359).

6 Segundo Apple (apud Domin-gues,
1986, p.362) "Curriculo oculto sao 'as
normas e valores que implicita, porem,
efetivamente, sac transmitidos pela
escola e que, habitualmente, nao sao
mencionados na definicao, feita pelos
professores, dos fins ou objetivos da
sua materia (...) acrescenta: `e o que
os estudantes tacitamente experien-
ciam e o que ajuda a reproduzir a
hegemonia'".
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