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A politica educacional do Sistema de Avan90s Progressivos1
, im

plantada em Santa Catarina no inicio dos anos 70, suscita, por urn 1000,0
levantamento de questoes sobre a tentativa de resolver a problematica
do fracasso da escola publica atraves da nao reprova9ao escolar e, por
outro, avan9a em discussoes capazes de abrir caminhos para 0
redimensionamento de todo 0 processo educativo, redefinindo conteudos
escolares, metodos, tecnicas, estrategias, ou seja, provocando na escola
mudan9as significativas, sob 0 signo da transforma9ao social.

Hoje, quando vivemos urn momenta politico caracterizOOo como
processo de consolida9ao da democracia, marcado pela participa9ao
social e pelo fortalecimento das organiza90es da sociedade, considera
mos extremamente importante trazer a discussao a experiencia
catarinense, tendo em vista que outras experiencias semelhantes tern
sido desenvolvidas, mais recentemente, com intuito, tambem, de demo
cratizar 0 Ensino FundamentaF.

A alta seletividade escolar nos anos 60 era 0 forte argumento para
reformar a educa9ao catarinense. A ideia de democratiza-la surge no
final desta decada, em pleno regime dos govemos autoritarios, exata
mente ourn momenta politico em que a expansao do ensino era vista
como fator de desenvolvimento economic03

.

Assim, antecipando-se aLei nO 5.692/71, processava-se em Santa
Catarina, em 1970, sob a influencia do ideano da ajuda extema, susten
tada pelo regime militar, uma reforma educacional estendendo a
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obrigatoriedade escolar de 4 para 8 anos. Aliada it mudan~a do sistema

de avalia~ao, a reforma visava atender it politica economica tra~ada no
Plano de Govemo Ivo Silveira - 1966/1970 (Cf. Koch, 1989).

Pretendemos, portanto, discutir essa politica educacional que vigorou

de 1970 a 19854, tendo por base os resultados obtidos em Santa Catarina,

onde, em outro momenta politico/economico, fez-se uso da estraregia pe

dag6gica do avan90 progressivo, que aboliu a reprova~ao escolar e

institucionalizou a promo~o autamatica em oito ciclos ininterruptos.

Aproposta de educa~ao democratica em Santa Catarina

Atraves de urn novo processo de avaliacao, que visava promover 0

aluno progressivamente, 0 Sistema de Avancos Progressivos tinha por
funCao eliminar a reprovacao, considerada como obstaculo aprodutivi
dade do sistema escolar.

lustamente por este carater inovador, a reforma educacional
catarinense causou grande repercussao no ceruirio nacional, uma vez
que os elevados indices de repetencia na escola primaria brasileira
constituiam-se fatores impeditivos da democratizacao. Os indices ain
da sao assustadores e contribuem grandemente para a expulsao da
crianca da escola.

"Em media, 0 brasileiro tem hoje tr~s anos de escolaridade
bBsica; em certas regi15es do Pais, como no Nordeste, aumen
tou 0 numero de analfabetos dos 7 aos 14 anos, faixa de idade
em que a Consfituigllo Nacional determina a obrigatoriedade da
escolarizagllo" (Cf. Barreto &Alves, 1987:14).

Apesar das mudancas introduzidas no ensino, nos anos 70, 0 siste
ma educacional brasileiro nao teve a capacidade de reter 0 alunado na
escola, prenimcio do inegavel fracasso das politicas sociais e economi
cas do regime militar, que resultaram na producao de milhoes de jovens
analfabetos. Em 1970, em pleno milagre economico, 24,3% dos jovens
na faixa de 14 anos niio sabiam ler e escrever; em 1980,0 indice baixou
apenas 5%. Na faixa de 7 a 14 anos, 0 decrescimo do nUmero de analfa
betos foi cerca de 7%. Atualmente, existem no Brasil cerca de 20 mi
lhoes de analfabetos com 15 anos ou mais e 30 milhoes de pessoas que
nao compreendem 0 que leem (Cf. Hadad, 1993).
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Mesmo apos a duplica~ da obrigatoriedade escolar, 0 Estado nao
conseguiu atender it demanda efetiva pela escol~ basica: 0 atendi
mento nos quatro primeiros anos baixou de 66,3% em 1970, para 65,5% em
1980 (Cf. Cunha, 1985:56). Nos oito anos de escolaridade, a taxa de atendi
mento na faixa era, em 1980, de apenas 67%, a de evasao era de 34%, e a
de reprova~ atingia cerca de 50% na 18 serie. Nos Ultimos anos, a taxa de
escola~ geral do ensino fundamental esteve em tomo de 80%, mas os
dados do MEC indicavam que 70% dos estudantes das escolas publicas
repetem de ano. A evasao nas oito series chega a 61%; e de carla 100
alunos rnatriculados, apenas 39 concluem 0 ensino fundamental.

Os dados acima apontam a existencia de, no minimo, urn terc;o da
populac;ao em idade escolar fora da escola.

A questao da universalizac;ao do ensino no Estado de Santa Catarina
nao apresenta caracteristicas muito diferentes daquelas que constata
mos a nivel nacional. No entanto, temos especificidades que precisam
ser apontadas e estudadas, notadamente no periodo de reforma do ensi
no de 10 grau (1970-1985), marcado pela politica de avaliac;ao por avan
C;OS progresslvos.

Para os idealizadores da reforma do ensino catarinense, com a ado
c;ao deste sistema de avaliac;ao tomar-se-ia possivel a democratizac;ao das
oportunidades, pois, alem de suprimir a reperencia, ele atuaria positiva
mente sobre a baixa escolaridade que atingiu 0 ensino no final dos anos 60.

Em 1969, a repetencianas quatro primeiras series era de 23,4% e a
perda de alunos, num fluxo de quatro anos (1966/1969), era de 53,8%
(Cf. Santa Catarina, 1975:196-99). A perda de alunos do primeiro para 0

oitavo ano de escolaridade (1962-1969) estava em tomo de 93%. Num
fluxo de oito anos, de 177.375 alunos ingressantes na 18 serie, apenas
7,7% chegava ate a 88 serie.

Santa Catarina
Ensino de 10 grau

Retenc;ao (%) de alunos por serie na coorte 1962/1969

~Ano 1a/2a 2a/3a 3a/4a 4a/5a 5a/6a 6a/7a 7a/8a

1962/1969 49,3 37,4 27,2 22,4 10,6 9,0 7,7

Fonte: SECIDIRP/GEINF
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Essa situa¢o era bastante constrangedora para wn Estado que outro
ra jit fora destaque nacional, pelos altos indices de dissemina~o do ensino
primario epelos resultados escolares de expressiva qualidade (Cf Fiori, 1980).

A fase dos anos 60, considerada de grande impulso para a econo
mia nacional, foi marcada, em Santa Catarina, par grandes transforma
90es s6cio-economicas. Em decorrencia, a educa9ao evista como in
vestimento para atingir 0 progresso industrial. Dai a importfulcia em ex
pandir 0 ensino para atender as exigencias do sistema produtivo.

Na decada de 60, com a implanta9ao de grandes complexos indus
triais de procedencia estrangeira, processam-se altera90es nas rela90es
de produ9ao com profundas repercussOes sociais, no campo e na cida
de. Fazendo parte do modelo de acumula9ao nacional, acentuou-se, en
tao, em ambito estadual, a dependencia externa, a concentra9ao da eco
nomia e 0 processo de urbaniza~o.

o processo de urbaniza9ao foi fortemente estimulado pelo chama
do desenvolvimento do capitalismo no campo que, ao introduzir as mo
dernas tecnicas de produ9ao, em substitui9aO as artesanais, veio provo
car, ao lado do progresso tecnico, a redu9ao da ocupa9ao da mao-de
obra rural. Com isso, foi desaparecendo, gradativamente, a pequena pro
priedade agricola e surgindo a figura do proletariado rural, fazendo au
mentar a alternancia de empregos e os deslocamentos populacionais entre
o meio rural e 0 urbano.

Conseqiientemente, os fluxos migrat6rios foram se intensificando. Ate
entao, apop~ catarinense era predominantemente rural. Em 1940, 78,4%
residiamno campq; em 1950,76,80/0, em 1960, 67,7%. A partirdadecadade
60, acelera-se gradativamente, 0 processo deur~ e apop~ urba
na passa a suplantar a rural, nos anos 70-80, em aproximadamente 60%.

Santa Catarina

Evol~dapo~ urbana e rural (%), segundo os anos 1940/1980

Popular;:llo 1940 1950 1960 1970 1980

Urbana 21,5 23,2 32,3 42,9 59,4

Rural 78,4 76,8 67,7 57,1 40,6

route: SANTA CATARINA. Secretaria da Educar;:llo. Diagn6stico da realida
de de Santa Catarina. Florian6polis, 1984, p. 47.
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Em 1980, a migra9ao no Estado atinge 0 elevado indice de 117,9%,
contra 25,03% da taxa de crescimento geral da popula9ao.

Santa Catarina
Popula93.0 total do Estado e migrantes, segundo os anos 197011980

Ano Popul3.911o Cresco (%) Migrantes Cresco (%)

1970 2.901,734 - 324,758 -
1980 3.627.933 25,03 707,750 117,9

Fonte: SANTA CATARlNA. Secretaria da Educa~. Diagnostico da realidade edu
cacional de Santa Catarina. F1orianopolis, 1984, p.47.

Se, por urn lado, 0 crescimento industrial e a urbaniza9ao trouxe
ram problemas de ordem social, por outro, vieram favorecer a expansao
do setor terciario, na parte relacionada com os servi90s de comercio,
intermediarios financeiros, de energia, de transporte, de comunica9ao e
de administra9ao publica.

Tambem na area educacional os efeitos foram imediatos, uma vez
que a expansao da escolaridade minima constituiu-se em requisito fun
damental para 0 exercicio das atividades produtivas no meio urbano.

Atentando para essas necessidades, 0 govemo Ivo Silveira, ao ela
borar 0 seu plano de metas fixado para os anos de 1966/1970, incluiu a
educa9ao, recomendando que fosse totalmente ampliada e reformulada,
para atender as particularidades e as perspectivas da economia
catarinense. Assim, tratando de tomar a politica educacional coerente
com a politica economica, Santa Catarina, antecipando-se as orienta
90es do govemo federal, lan90u, em 1969,0 I Plano Estadual de Educa
9ao - PEE - 1969/1980, que tentava promover urna reforma radical na
educa9ao catarinense.

As principais mudan9as introduzidas por este Plano no sistema tra
dicional de ensino constituiam-se na ja citada ad09ao do Sistema de Ava
lia9ao por Avan90S Progressivos e na extensao da obrigatoriedade esco
lar de 4 para 8 anos, com a fusao dos Cursos Pritmirio e Ginasial em urn
so Curso Basico de 8 anos continuos.

Aliada a mudan9a do sistema de avalia9ao, a medida da extensao
da escolaridade minima para 8 anos - posi~ao posteriormente adotada
para todo 0 Brasil, pela Lei nO 5.692/71- visava possibilitar 0 aprimora
mento da for9a de trabalho reclamada pela industrializa93.0. Processa-
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va-se, assim, uma refonna educacional para atender it politica economi

ca tra~ada.Neste sentido, 0 Plano, concebendo-a como fator determinante
do processo de desenvolvimento e mudan~a, estabelecia que a educa

~ao deveria objetivar:

• afo~ da m§o..&.obra qualificada, necessaria ao sistema produtivo;

• a eleva~ao da renda individual e a conseqiiente aquisi~ao de no
vos habitos de consumo;

• 0 estabelecimento de novos padroes de mobilidade social;

• 0 fomecimento de valores novos, modificadores da visao do mun

do tradicional;

• 0 estabelecimento das condi~oes necessarias it participa~ao par
ticular nos mecanismos institucionais referentes as decisoes da
sociedade global (Santa Catarina, 1969:3).

A seguir, tentaremos aprofundar essa discussao, buscando, nos da
dos empiricos e te6ricos, entender melhor 0 que significou e 0 que repre
sentou 0 Sistema de Avalia~ao por Avan~os Progressivos na escola pu
blica catarinense.

o sentido politico da avalia~aopor avan~osprogressivos

Concebida como uma pnitica pedag6gica capaz de elevar a pro
dutividade no ensino, 0 Sistema de Avalia~ao por Avan~os Progressi
vos seria, para os seus defensores, a medida mais racional para redu
zir os gastos sociais da educa~ao. Afirmava-se no Plano Estadual de
Educa~ao - 1969/1980 que, "diante da crescente necessidade de de
mocratiza~ao do ensino e da continuidade da escolariza~ao, 0 pro
cesso de avalia~ao envolve urn aspecto econOmico-social. Em nosso
Estado (...) nao se pode permitir que este investimento seja reduzido
ainda mais: urn aluno reprovado significa 0 dobro do gasto" (Santa
Catarina, 1969:64).

o sentido politico da implanta~ao do Sistema de Avalia~ao por
Avan~os Progressivos, portanto, estava nao s6 no seu caniter pedag6
gico de supressao da reprova~ao escolar como medida democratizante,
mas sobretudo, relacionado com a conten~ao de gastos. Ravia 0 inte
resse do Estado em promover uma politica educacional que permitisse
a passagem mais nipida do aluno pela escola, for~ando a abertura de
vagas e 0 seu barateamento.
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Como estrategia pedag6gica, ao Sistema de Avan~os Progressi
vos caberia 0 papel de proporcionar, atraves da recupera~aode estu
dos, a assistencia ao aluno com problemas de aprendizagem, para ga
rantir-lhe a promo~ao; conseqiientemente, como estrategia politica, este
sistema funcionaria para elevar a produtividade da escola, como uma
condi~ao para se atingir a democratiza~ao quantitativa do ensino.

"0 SAp, fundamentado na alardeada valorizar;fio pessoal e pro
gressiva do aluno - orgulhosa expressao de nossa capacidade
de ascensfio amodernidade pedag6gica - tinha na pratica a
missfio de resolver os problemas da evasfio e repet~ncia esco
lares sem pressionar financeiramente 0 Estado (havia outras
areas prioritarias para 0 investimento do dinheiro pUblico, todas
aquelas destinadas acapitalizar;fio da riqueza privada); ao mes
mo tempo em que comprometia esse mesmo Estado com a
democratizar;fio das oporlunidades educacionais" (Auras,
1991:340).

Nesse aspecto, 0 governo catarinense obteve, com a politica de
avan~os progressivos, resposta altamente positiva. Liberando a escola
do onus da repetencia, a medida veio acelerar 0 fluxo de saida dos alu
nos e 0 Estado teve, de imediato, 0 seu quadro de ofertas de vagas
ampliado. Com isso, houve maior oportuniza~aode ensino basico it po
pula~ao catarinense, mas com graves repercussoes na sua qualidade, no
decorrer dos anos 70/80.

Para melbor situar 0 significado do Sistema de Avali~ por Avan~
Progressivos no contexto educacional catarinense, vale lembrar que, em 1970,
6poca hist6rica da sua implan~, 0 deficit de atendimento atingia 125.050
crian~ nao escolarizadas. Quinze anos ap6s, 0 sistema educacional teve 0

atendimento aJargado, mas 0 seu deficit foi praticamente duplicado (Cf Dados
SE-SCIUNDI/SUDOD).

Sabe-se que logo nos primeiros anos da reforma (1971-1973), 0

acesso e a permanencia do aluno elevou-se de modo geral nas classes
de 18 it 88 series, atingindo a escolariza~ao, em 1973, indice superior a
90%. Em contrapartida, nos anos seguintes, 1974/1985, houve oscila

90es no crescimento da matricula e conseqiientes quedas nos indices
de atendimento, como indica 0 quadro a seguir.
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Santa Catarina
Taxa de escolarizavao na faixa etaria de 7 a 14 anos - 1971/1985.

Taxa de Escolariza ao
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1978 1980 1985

7985 863 939 792 - 921 918 898 883 847 7802

Fonte: SECIDIRP/GEINF

E born atentar para 0 fato de que as novas medidas repercutiram
favoravelmente na expansao quantitativa da matricula logo no inicio, da
das as condivoes da demanda reprimida do sistema, que se apresentava
a1tamente se1etivo. Atraves dos gnificos Ole 02, esse efeito e visualmente
constatavel. Em 1966, periodo anterior it Reforma, a pirfunide do ensino
catarinense apresentava-se bastante afunilada; em 1976, quando ja estava
em vigor 0 novo sistema de avalia~o, a pirfunide, consideravelmente mais
achatada, indicava 0 aumento no nillnero de ingressantes e de conc1uintes
no ensino de 10 grau.

Os bons resultados obtidos de imediato foram creditados, for~o

samente, it prom~ao automatica, estabe1ecida por lei para garantir
uma maior absor~ao de demanda, sem as perdas de vagas acarretadas
com a retenvao.

Em numeros, a educa~ao catarinense teve a matricu1a de 7 a 14
anos amp1iada de 538.431 em 1970, para 623.724 em 1985. No entan
to, 0 quadro comparativo do atendimento da matricu1a, em re1a~ao it
demanda esco1ar, revela que a esco1ariza~ao em Santa Catarina sofreu
considerave1 diminui~ao na sua serie hist6rica 1970/1985. Basta obser
var que nestes anos, enquanto a popu1a~ao gera1 cresceu em 25%, a
matricu1a do ensino de 10 grau cresceu apenas 13%. Se a
expansao do sistema esco1ar nao acompanhou 0 aumento vegetativo
da popu1~ao, a tendencia e tomar crescente tambem 0 ana1fabetismo.
No inicio dos anos 70, Santa Catarina apresentava, frente aos de
mais Estados da Federa~ao, 0 menor indice de analfabetismo e uma
das mais e1evadas taxas de esco1ariza~ao. Mais recentemente, a sua
posi~aomudou e hoje aproxima-se de alguns Estados nordestinos, cujas
taxas de esco1arizavao sao historicamente baixas.
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Grafico 01
Santa Catarina Ensino de 1° e 2° Graus
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Fonte: FIORI, Neide Almeida et alii. Acesso ao ensino superior; articular;ao entre
ensino superior e ensino de 2° grau. Florian6polis, UFSCIINEP; 1980, p. 118.
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Gnifico 02
Santa Catarina Ensino de 10 e r Graus

Piramide do Ensino - 1976
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Fonte: FIORI, Neide Almeida et alii. Acesso ao ensino superior, articulactao entre
ensino superior e ensino de 2° grau. F1orian6polis, UFSCIINEP; 1980, p. 120.
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Em 1980, do total da popula~o na faixa de escolaridade obrigat6ria
(722.334) 17,01%, ou seja, 123.311 crian~ eramanalfabetas. Situavam-se
entre estas inclusive crian~ que frequentavam a escola (Cf. IBGE, 1982:82).

Comparando dados de matricula e popula~o, verificamos que, no
ano de 1970, para cada 1.000 habitantes, havia no ensino de P grau, 210
alunos matriculados. Em 1985, esta rela93.0 diminuiu para 174 alunos por
1.000 habitantes.

Santa Catarina
Ensino de 10 grau

Rel~3.0 entre popu1a~o total e matricula total nos anos 1970/1985

Anos Popula9ao Matricula Rela9ao por
total total 1000/hab

1970 2.901.734 610.891 210
19~0 3.627.933 689.514 190
1985 4.015.358 701.038 174

Fonte: SECIDIRP/GEINF

De outra parte, apesar do forte argumento de implantar 0 avan90
progressivo para acabar com a evasao e a repetencia, a realidade esco
lar dos anos 80 demonstrou a persistencia destes problemas no interior
da escola, quando grande parte das crian9as abandonavam a sala de
aula logo nas primeiras series. Segundo os dados estatisticos no ano da
Reforma (1969), havia para urn total de 188.882 alunos ingressantes na
l a serie, 13.413 evadidos. Dez anos ap6s, a matricula no 10 ano escolar
diminuiu para 154.774 eo numero de alunos que se evadiram aumentou
para 14.681. Nos anos seguintes, a matricula nesta serie continuou dimi
nuindo, chegando em 1985 a 123.970 alunos.

Do total de 156.153 alunos ingressantes na la serie, em 1978, ape
nas 32,9% matricularam-se na 8a serie em 1985.

Santa Catarina
Ensino de 10 grau

Reten9ao (%) de alunos por serie na coorte 1978/1985

~ lana 2a/3a 3a/4a 4a/5a 5a/6a 6a17a 7a/8a

1978/1985 75,3 65,6 60,7 40,5 36,05 32,1 32,9

Fonte: SECIDIRP/GEINF
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Precisando melhor esta situa9ao, verificamos que a perda de alu
nos ocorre logo na passagem cia la para a 2a serie (24,7%), mas ha
tambem uma grande subtra9ao de alunos nas series subsequentes.

Em sintese, pode-se reafirmar que, embora 0 discurso oficial tenha
enfocado no anos 70 a importancia de se estender 0 ensino fundamental
a toda a popula9ao, adotando-se inclusive medidas politicas para isso, a
realidade educacional catarinense nao sofreu aitera90es significativas;
os estrangulamentos continuaram existindo.

Esta constata9ao revela urn grande distanciamento entre os re

sultados pretendidos com 0 Sistema de Avalia9ao por Avan90s Pro
gressivos e os efetivamente observados. Ficou manifesta a ineficien
cia desta medida poiitica, enquanto medida em prol da democratizaetao
escolar e nem poderia ter sido diferente, uma vez que pretendiam man
ter-se dentro da escola.

Eliminar a reprova9ao pode ser uma forma de garantir a perma
nencia, se forem garantidas as condi90es de aprendizagem aos alunos.

A realidade observada na escola

Na pesquisa de campo que desenvolvemos5
, ficou evidente 0 baixo nivel

da qualidade do ensino fundamental. Nas primeiras series, era elevado 0 nu
mero de crian9a8 fracassadas. Mais de 50% se evadiam e outras tantas nao
conseguiram se alfubetizar nos oito anos de passagem pela escola. Por isso, a
maioria concluia 0 Ensino de 1° Grau sem os conhecimentos basicos necessa
rios ao prosseguimento dos estudos e ao enfrentamento da vida e do trabalho.

Esta situa900 pOe em evidencia 0 problema mais grave e persistente do
sistema educacional catarinense, 0 fracasso escolar, que foi camutlado no
periodo de vigencia do Sistema de Avan90S Progressivos.

Muitos alunos do Ensino de 1° Grau foram empurrados ate as classes de
recuperaetao (nas 4as e sas series) sem serem ao menos alfubetizados. Ve-se,
pelo Gnifico 03, que 0 nUmero de matriculados e maior nestas series, em
rela9ao a serie imediatamente anterior.

Como pnitica pedagogica a ser adotada, 0 PEE 1969/19S0 reco
mendava que a recuperaetao das areas de aprendizagem deveria ser
feita regularmente e, de preferencia, no decorrer do proprio ano letivo,
e que so em carater especial deveria ser a recupera9ao realizada apos
04° e 0 So anos de escolaridade6

• Ocorre que estas determinaetoes nao



Sistema de avan90s progressivos: a politica educacional. .. • 39

puderam ser cumpridas, por total falta de condi90es estruturais e de
apoio tecnico-pedag6gico as escolas.

Grafico 03
Santa Catarina Ensino de 1° e 2° Graus

Pirfunide do Ensino de 1° e 2° graus
Matricula por serie e concluintes - 1974/86

Anos
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ensino de 3° grau
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Comcluintes do

1984 ensino de r grau

1983

Obs: N° relativo 1000 = 10 eM Escala 1/75
Fonte· SFr/nTPPtnprll.m
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A realidade por nos observada na eseola foi que parte dos alunos
promovidos nao dominavam os eonteudos basieos da leitura, interpreta
9ao, escrita e reda9ao, DaO sabiam as quatro opera90es fundamentais da
matematiea e DaO dispunham de habilidades e experieneias que atestas
sem urn born desempenho eseolar. Em todas as series foi eonstatada a
existencia de alunos nao alfabetizados e semi-alfabetizados.

De urn modo geral, os alunos demonstraram lenta aprendizagem em
todas as diseiplinas, sendo que as difieuldades maiores estavam em assi
milar os conteudos de linguagem e de matematiea. 0 baixo nivel de apren
dizagem foi apontado, prineipalmente, nas primeiras series, mas os profes
sores consideram que ele repereute sensivelmente nas series finais.

Ia os dados de avalia9ao do rendimento eseolar, eoletados direta
mente nas seeretarias das eseolas integrantes da pesquisa, DaO retrata
yam a real situa9ao. As notas apresentadas na fieha eurnulativa dos
alunos eram indieadoras de urn born rendimento escolar, 0 que DaO eon
feria eom a realidade apontada, tanto pelos professores, quanto pelos
pais dos alunos pesquisados7•

Questionados sobre a disparidade existente entre as notas atri
buidas na avalia9ao do rendimento do aluno e 0 fraeasso escolar exis
tente, fomos informados na eseola que, em fun9ao do SAP, nao podi
am reprovar. Os professores eram obrigados a dar boas notas, por
que 0 aluno era automaticamente aprovado, independente do seu de
sempenho eseolar. Com isso, garantia-se, na pratiea, 0 que previa a
politiea do avan90 progressivo: a eficiencia da eseola media-se pela
sua capaeidade em abarcar maior numero de alunos, nao pela quali
dade do seu ensino.

Ainda no que tange it qualidade do ensino oferecido, a opiniao dos
pais e alunos e dos professores catarinenses refor9ava a ideia de que a
escola nao conseguia dar instru9ao e forma9ao sequer razoaveis itque
les que nela permaneciam por urn longo periodo. Do ponto de vista dos
professores, a seguinte reflexao e lapidar:

"Com 0 SAP, a erian9a leva muito tempo para aprender muito pou
eo. Isso provoca des3.nimo nos pais. Ha alguns anos, quando a crian9a
saia da escola, na 43 serie, ela sabia ler e escrever corretamente e fazia
todos os calculos matematicos necessarios it familia. Hoje isso nao acon
tece. Se a crian9a nao esta aprendendo nada, ela esta perdendo tempo
na eseola" (Cf. Oliveira, 1984:77).
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No entendimento dos pais por nOs entrevistados (Cf Santa Catarina,
1986), a qualidade do ensinoestava ruime, por isso, naogarante aprofissao para
ninguem. Para eles, 0 a~ progressive foi 0 responsavel pelo fracasso da
escola. E as suas criticas eram feitas com base no ensino de seu tempo:

"antigamente, para passar de ana 0 a/uno tinha que ser bom;
hoje, euma facilidade, passam sem fazer muitas provas e com
pouco tempo de au/a";

"quem tira a 88 serie de hoje equiva/e ao 2° ana primario de
antigamente':'

"antigamente se aprendia mais, hoje as crianyas nao sabem nem
esaevercorretamente':'

"a filha nao sabe nem dividir, antigamente se aprendia muito
mais a matematica";

"quando e feito um concurso, 0 que exigem e a matematica
antiga e nao a que ensinam hoje'~

"hoje nao se ensina mais para as crianc;as, principa/mente com
porlamento e respeito pe/as pessoas mais ve/has";

"antigamente 0 ensino exigia muito mais do a/uno, bem como
os professores tinham me/hor formac;ao do que os atuais; os
professores, hoje, nao se preocupam pe/o andamento e aprendi
zagem dos a/unos".

Com au~ daprom~ a.ut:omitica, 0 avan~ progressivo passou a
ser vista por professores e pais de alunos como mOOida facilitadora da passagem
da crian~ pela escola. la que as crian~ passavam de ano, mesmo sem ter 0

conhecimento necessario, a conclusao a que eles chegaram era de que 0 ensino
havia perdido a sua seriedade ecaido no descrOOito. Por isso, queriammudan~

no metodo de ensino e a extin~ da promo~ao automatica8
.

Para os professores, 0 avan~o progressivo foi 0 responsavel direto
pela queda da qualidade de ensino, e a acusa~ao mais dura recaiu sobre
o sistema de avalia~ao, por viabilizar a amplia~ao do ensino atraves da
promo~ao facilitada.

A avalia~ao por avan~os progressivos, centrada no aluno, caracte
ristica da pedagogia diferencial da escola nova e das teorias da apren-
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dizagem calcadas no tecnicismo, sob a aparente promocao de todos,

serviu para dissimular 0 fracasso escolar existente. A implanta~ao do
Sistema de Avan90s Progressivos, transformado em prom09ao automa
tica, na pratica, acabou se tomando urn instrumento banalizador do con
teudo escolar, prejudicando, sensivelmente, a qualidade do ensin09

.

Em vista dessa situ~, em 1985, os professores e a comunidade

reinvindicaram mudancas no sistema de ava1iacao. Com a derrubada

dos avancos progressivos, a ava1iacao tornou-se objeto de discussao na

escola, no sentido de encontrar uma nova alternativa. As propostas

surgidas das escolas, entretanto, nada avancaram em relacao it pratica

convencional de avaliar, adotada antes da reforma que introduziu 0 Sis
tema de Avan90s Progressivos. Alguns mecanismos da legisla9ao vi
gente foram mantidos, como 0 conselho de classe, a recupera9ao e a
atribui9ao de notas. A polemica esteve em tome da volta dos criterios de
aprova9ao e reprova9ao do aluno.

Em sintese, a dificuldade em aprofundar a reflexao sobre 0 proces
so avaliativo no interior da escola pode ser atribuida a visao limitada dos
educadores, quase sempre revelada de forma difusa e desarticulada de
urna concep9ao de educa9ao e de sociedade, ficando a avalia9ao cir
cunscrita a imediaticidade do problema e reduzida ao myel da sua prati
ca. Esta situa9ao, em Santa Catarina, exigiu do movimento dos profes
sores a realiza9ao de estudos e debates sobre a avalia9ao. Isso demons
tra que, se a escola tiver a capacidade de se organizar e obter a autono
mia necessaria, abrem-se possibilidades as experiencias e inova90es
pedagogicas como estrategia democratica de se opor as propostas ofici
ais, dirigidas de cima para baixo.

Dernocratizar a educa~ implica, certamente, enfrentar 0 desafio da
escola publica. No entanto, encaminhar solu¢es coerentes com este desa
fio no interior de urn Estado que, ernbora assuma urn discurso progressista, e
estruturalmente autoritario, nilo e tarefa simples. Mesmo onde se efetiva a
gestao da edu~ escolar dernocratica, "a escola ainda tern se constitu
ido nurn espa90 de ressonancia das decisoes dos altos escaloes tecnico
administrativos govemamentais" (Auras, 1991).

Os educadores, acostumados apratica da imposi9ao autoritiria dos
govemantes, nilo acreditam na possibilidade de que estes levem adiante a
democratiza¢o escolar. A possibilidade estaria na sua particip~ao para
definir os rumos da politica educacional, numa demonstra9ao clara de oue.
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hoje, nao aceitam mais a estraregia governamental do planejamento de
gabinete. Urn exemplo do equivoco de uma politica educacional sem a
participa~ao popular foi a implanta~o da politica do Sistema de Avan~s
Progressivos - definida por comissao de tecnicos considerados de "alto
nivel", no escalao governamental, e iniciada em pleno vigor do regime
militar autoritirio. Este sistema foi derrubado pela for~a de organiza~o

dos educadores, que por quinze anos 0 rejeitaram, com 0 apoio popularlO .

E, portanto, atraves da participa~ao organizada dos movimentos
sociais, com 0 envolvimento dos responsaveis pela resolu~ao dos proble
mas educacionais, que se podera caminhar em dire~ao a uma escola
verdadeiramente democratica.

"E se quisermos que a escola n~o definhe e murche, precisa
mos urgentemente enxerta-Ia na aNOre vigorosa e f10rescente
dos movimentos sociais" (Arroyo, 1987:15).

Notas

1. A reforma do ensino que instituiu 0 Sistema de Avalia~ao por Avan
~os Progressivos - SAP foi regulamentada atraves do Decreto nO
8.282, de 31.12.69.

2. No Estado de Sao Paulo, em 1984, durante 0 Governo Franco
Montoro, foi implantado, na rede oficial de ensino, urn cicIo bcisico
continuo, eliminando a possibilidade de reprova~ao. Posteriormen
te, na administra~aoda Prefeita Luiza Erundina - 1989 / 92, foram
implantados tres ciclos continuos de 1a it 3a serie, de 4a it 6a e de 7a

it 8a na rede escolar municipal, prevendo duas oportunidades de
reprova~ao nos oito anos de escolaridade. A promo~ao automatica,
tambem, faz parte da proposta do CIEPS desenvoivida pela Secre
taria Estadual de Educa~ao do Rio de Janeiro.

3. Ver analises desenvolvidas a respeito por: Auras (1991), Amorim
(1984), Dutra et alii (1984), Fiori et alii (1980) e Oliveira (1984).

4. A Lei n° 6.744/85 extinguiu 0 Sistema de Avan~os Progressivos.

5. Refere-se it pesquisa Situa9{io do Ensino de jO Grau na Zona
Urbano-Periferica de Santa Catarina, que realizamos nos anos
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de 1982 a 1986, atraves do setor de pesquisa da Secretaria de Edu

ca~ do Estado.

6. No que concerne a essa problematica, convem ver, especialmente,
os capitulos referentes a recupera~ao de estudos e as condi~oes de

trabalho do professor e do aluno e as exigencias do SAP, in: Olivei

ra(1984:52-61, 82-100).

7. Cf. Depoimentos colhidos por ocasiao das discussoes sobre 0 ren

dimento escolar com os professores e durante entrevistas realiza

das com os pais.

8. Infonna~s que diagnosticam a baixa qualidade do ensino sao en
contracias tambem no Planejamento Participativo (1982), Santa
Catarina (1984a) e Amorim, et alii (1985).

9. Sobre a influencia do Sistema de Avalia~ao por Avan~os Progres
sivos no ensino catarinense, consultar Dutra (1984).

10. Em outubro de 1984, no Congresso Estadua~ em Lages, evento final
do Processo de Democratiza¢o cia Educ~ao em Santa Catarina, os
educadores, com a comunidade escolar, reivindicaram radicalmente
a extin¢o do Sistema de Avalia¢o por Avan~s Progressivos. Ver a
respeito Amorim et alii (1985) e Santa Catarina (1984).
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