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CURSO DE PEDAGOG/A EM QUESTAO OU A QUESTAO DA 
FORMA(:AO DOS EDUCADORES 

I 
Bernadete A. GA TTl 

RESUMO: 0 Curso de Pedagogia , existente no Brasil, nao encontra similar em outros paises. Atualmente, 
frente as novas exigemcias colocadas para esses cursos pela lei 9:394/96, (particularmente nos seus artigos 63 
e 64), abre-se urn duplo cenario para o curse: a formac;:ao dos chamados especialistas e a do articulador de 
todas essas formac;:6es. Colocam-se tambem varias possibilidades de relac;:ao entre os futures Institutes 
Superiores de Educac;:ao e os cursos de Pedagogia. Procura-se ainda, neste artigo, definir urn perfil profissional 
basico dos profissionais da educac;:ao e, a partir dele, contemplando a dimensao de cidadania a ele inerente, 
definir diretrizes para a formac;:ao do profissional. Enfatiza-se a importi'mcia da boa base de conhecimentos 
gerais da sua formac;:ao . 

PALAVRAS-CHAVE: Curso de Pedagogia; Formac;:ao do Educador; Lei de Diretrizes eBases. 

0 curse de Pedagogia, como graduac;:ao, 
nao encontra similar em outros paises. Na 
verdade, nasceu como uma tentativa de se montar 
algo semelhante a Escola Normal Superior 
francesa, mas, entre nos assumiu caracteristicas 
bern distintas daquela. Nosso Curso de Pedagogia 
objetivou, ao ser criado, a formac;:ao de professores 
para atuar como docentes de nossas escolas 
normais, que eram cursos em nivel media, como 
tambem para dar uma certa formac;:ao em 
psicopedagogia. Estruturava-se com urn curricula 
de disciplinas obrigat6rias comuns, nos tres 
primeiros anos , com alguma diversificac;:ao, quanta 
a optativas, no quarto ano. Com a reforma do 
ensino superior em 1968, M urn fracionamento do 
curso trazido, nao s6 pelo conceito de curses 
semestrais e(sis.~ma crediticio, como pela 
consolidac;:ao das chamadas habilitac;:6es 
especificas, a qual, na graduac;:ao, ja passa a 
diferenciar, em termos de disciplinas e programas, 
as especialidades (administrac;:ao escolar, 
orientac;:ao educacional, supervisao, etc.). Em 
algumas instituic;:6es, essas especialidades, no 
inicio dos anos 60, eram contempladas, porem, 
nao na graduac;:ao, mas sim, ao nivel de 
especializac;:ao, de p6s-graduac;:ao " latu-senso". 

Trazidas as habilitac;:6es para a graduac;:ao 
em Pedagogia, amplia-se a descaracterizac;:ao da 
imagem do pedagogo e do sentido mais global de 
sua formac;:ao. lnstitucionalmente, cada habilitac;:ao, 
em geral, passa a competencia de departamentos 
estanques, os quais pouco se comunicam , 
favorecendo, pela especia lizac;:ao talvez precoce, a 
dissoluc;:ao de uma perspectiva geral de formac;:ao 
do pedagogo, que tambem socialmente passa a 
encontrar dificuldade para definir-se, a partir de 
uma certa identidade profissional. 

Os curses de pedagogia formam, entao, 
profissionais com habilitac;:6es variadas: 
professores para ensino medio/habilitac;:ao 
magisterio; professores de ensino fundamental (1 il 
a 4il series); professores de educac;:ao infantil; 

professores para educac;:ao especial; administrador 
escolar; supervisor escolar orientador 
educacional. .. Em alg~Jmas universidades, houve a 
iniciativa de centrar o curso de Pedagogia na 
formac;:ao de professores para o ensino 
medio/habilitac;:ao magisterio, deixando como 
formac;:ao complementar posterior as demais 
habilitac;:6es. 

E nesse contexte que devemos discutir a 
questao curricular do curso de Pedagogia. Quem e 
o " pedagogo"? Ou, quem devera ser? Qual afinal o 
perfil desejado do "pedagogo"? Quais 
competencias e habilidades esperadas? Quais 
conteudos privi legiar? Essas sao as quest6es 
fundamentais colocadas no Edital 4/97 da 
SESU/MEC. Como responder a isso diante das 
multiplas func;:6es do curso atualmente e, diante do 
que nos colocam , em particular, os artigos 63 e 64 
da nova LDB? 

Na discussao sabre novas possibilidades 
curriculares na area do ensino superior, acredito 
que a questao dos curses de Pedagogia apresenta 
uma faceta peculiar, dados os novas dispositivos 
constantes da Lei 9394/96, no que se refere a 
formac;:ao dos profissionais da educac;:ao (Titu lo VI). 
0 que ai e estipulado pode sugerir que ha urn 
duplo cenario para os Curses de Pedagogia a se 
considerar. lsso porque, com a instituic;:ao dos 
Institutes Superiores de Educac;:ao, e, com a 
inclusao nos institutes dos curses normais 
superiores ha urn novo " locus" desenhado para a 
formac;:ao de professores, particularmente os de 
educac;:ao infantil e ensino fundamental (1 il a 48 

series), ambas opc;:6es de formac;:ao existentes nos 
atuais curses de Pedagogia . 

0 artigo 63 especifica que: 
"Os institutes superiores de educac;:ao 

manterao: 
I - Curses formadores de profissionais 

para a educac;:ao basica, inclusive o curso normal 
superior, destinado a formac;:ao de docentes para a 
educac;:ao infantil e para as primeiras series do 
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ensino fundamental; 
II- programas de formac;:ao pedagogica 

para portadores de diplomas de educac;:ao superior 
que queiram se dedicar a educac;:ao basica; 

Ill- programas de educa<;:ao continuada 
para os profissionais de educa<;:ao dos diversos 
niveis." 

Ja o artigo 64 diz que "A forma<;:ao de 
profissionais de educa<;:ao para administrac;:ao, 
planejamento, inspec;:ao, supervisao e orienta<;:ao 
educacional para a educac;:ao basica, sera feita em 
cursos de graduac;:ao em pedagogia ou em nivel de 
pos-graduac;:ao, a criterio da instituic;:ao de ensino, 
garantida nesta formac;:ao, a base comum 
nacional. " 

Como a especificac;:ao do artigo 64, cabe 
perguntar: devem, entao os cursos de Pedagogia 
formar apenas os chamados especialistas 
(administrac;:ao, planejamento, etc)? A formac;:ao de 
professores para os diferentes niveis e 
modalidades de ensino, inclusive os de educac;:ao 
infantil, educa<;:ao fundamental (1 l! a 4l! serie) , 
educa<;:ao especial, professores para a formac;:ao 
de professores em nivel medio, devem ter seus 
curriculos definidos na perspectiva, nao de 
integrarem os cursos de pedagogia , mas de serem 
integrados no ambito dos lnstituto Superiores de 
Educac;:ao? 

Parece-nos que esse cenario e o que se 
tern em perspectiva nos termos da Lei 9394/96, urn 
projeto novo. 

Por outro lado, outro cenanos sao 
possiveis tambem. Seria o de se pensar pela 
manutenc;:ao da tradic;:ao. Nesse caso, o curso de 
Pedagogia poderia ser concebido como o 
articulador de todas essas formac;:6es. Resta saber 
se isso e possivef5ein

1 
ao mesmo tempo, deixar 

de dar uma form~c;:ao cultural basica suficiente e 
uma formac;:ao especifica de qualidade, dado que 
se estara fazendo integradamente a formac;:ao de 
professores e a de especialistas, com todos os 
problemas que hoje vivenciamos com esse tipo de 
fragmentac;:ao. Claro, ha a alternativa posta na Lei 
de se fazer a formac;:ao dos especialistas em nivel 
de pos-graduac;:ao. Como a Lei nao define urn 
modelo unico para essa formac;:ao, parece-nos que 
isso sera uma opc;:ao institucional, como a propria 
Lei diz. 

Varias configurac;:oes sao possiveis, mas 
elas tern implica<;:6es curriculares diferentes. 
Vejamos: 

1. A instituic;:ao de ensino superior nao 
implementa o lnstituto Superior de Educac;:ao e 
mantem as Licenciaturas e o curso de Pedagogia 
tais como estao, englobando as formac;:oes de 
professore·s acima especificadas, como tambem a 
dos especialistas. As a<;:6es relativas aos incisos I 
e II do art. 63/LDB nao sao implementadas, ou o 
sao em formato a parte. 

2. lmplementa-se o lnstituto Superior de 
Educa<;:ao com todas as fun<;:6es previstas na Lei 
9394/96. 0 curso de Pedagogia, voltado a 
formac;:ao dos especialistas em educac;:ao, passa a 
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integrar tambem o lnstituto como urn de seus 
cursos possiveis. No caso, as Licenciaturas em 
disciplinas especificas devem ser repensadas no 
novo contexto. 

3. lmplementa-se o lnstituto Superior de 
Educa<;:ao com todas as fun<;:6es a ele atribuidas 
na Lei, rearticulando as Licenciaturas em 
disciplinas especificas. Nao se oferece curso de 
Pedagogia como graduac;:ao. Oferecem-se 
habilitac;:6es/especializa<;:6es em administrac;:ao 
escolar, planejamento, inspec;:ao, supervisao e 
orientac;:ao educacional, em nivel de pos
graduac;:ao, para formados como professores em 
nivel superior em qualquer modalidade. 

4. lmplementa-se o lnstituto Superior de 
Educa<;:ao com todas as func;:oes previstas em Lei 
mas, o curso de Pedagogia, voltado a formac;:ao 
nas habilitac;:6es de especialistas nao integra o 
lnstituto. 

Outras configurac;:6es sao possiveis, a 
partir dessas, as quais seriam recombinac;:ao das 
possibilidades aventadas nas quatro anteriores . 

Definir perfil profissional, competencias e 
habilidades desejadas, e, a partir dai, uma 
proposta pedagogica de curso na area de 
forma<;:ao dos profissionais da educac;:ao 
demandam escolha por uma dada configurac;:ao, 
especialmente, se se quiser pensar em uma base 
comum de formac;:ao para todos eles. 

Professores e especialistas, educadores 
em geral, tern suas identidades construidas a partir 
do empreendimento educativo (Forquin, 1993). 
Esse dado implica que todos tern a 
responsabilidade de transmitir e de perpetuar, ou , 
de garantir a transmissao e a perpetuac;:ao da 
experiencia humana, ou seja, da cultura, entendida 
nesse espac;:o nao como se fora uma somatoria "de 
tudo o que realmente pode ser vivido, pensado, 
produzido pelos homens, desde o come<;:o dos 
tempos, mas como aquila que, ao Iongo dos 
tempos, p6de ascender a uma existencia "publica" , 
virtualmente comunicavel e memoravel, 
cristalizando-se nos saberes cumulativos e 
controlaveis, nos sistemas de simbolos inteligiveis 
nos instrumentos aperfeic;:oaveis, nas obras 
admiraveis (Forquin , 1993, p.13-4) . Os 
professores, e os demais educadores, sao os 
construtores das vias pelas quais as experiencias , 
de modo mais formalizado , podem circular inter
pessoas e inter-gera<;:6es. Nessa direc;:ao podemos 
entao conceber que a cultura e o conteudo que 
pode dar substancia a uma concepc;:ao · de 
identidade de professores de diferentes tipos e 
niveis de ensino, bern como dos demais 
profissionais, que atuam na educac;:ao escolar. 
A cultura e a substancia do seu trabalho de artesao 
estruturador de experiencias vivencias educativas. 
E ·de sse trabalho paciente e continuado que, 
numa dada tradi<;:ao, a cultura se transmite e 
se perpetua , e, por ai se renova. A educac;:ao 
torna concreta a cultura "como memoria viva , 
reativa<;:ao incessante e sempre ameac;:ada, 
fio precario e promessa necessaria da 
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continuidade humana." (Forquin, 199:l. p.14). 
Essa maneira de conceber a fnsen;:ao de 

professores e de outros profissionais da educac;:ao 
no social, ajuda-nos a projetar caracteristicas para 
seu trabalho, e, portanto, a pensar habilidades e 
competencias que lhes sao neces,sarias. Estas 
podem nortear propostas curriculares para sua 
formac;:ao. Pode-se sugerir que, primeiramente, e 
necessaria garantir a estes profissionais uma certa 
base cultural ampliada e atualizada.· que lhes 
permita inserir-se em seu tempo e tambem garantir 
suas possibilidades de formac;:ao continuada. lsso 
implica em dar-lhes meios de compreender 
antropologica e sociologicamente a sociedade em 
que nos movemos, de · compreender 
psicologicamente as pessoas humanas, de fazer 
integrac;:oes de natureza filosofica, mas tambem, de 
ter compreensao dos elementos tecnologicos de 
nosso ambiente e das bases de conhecimentos 
com que eles interagem. Os ultimos aspectos sao 
por demais importantes quando consideramos os 
ambientes sociais que se projetam a partir da 
integrac;:ao das tecnologias nas vidas cotidianas e. 
quando observa-se sua absorc;:ao e dominio pelas 
novas gerac;:oes - com as quais os educadores 
devem trabalhar -. absorc;:ao e dominio que se 
fazem independentemente das escolarizac;:oes, nas 
proprias vivencias nas faniilias , grupos de amigos. 
lazer, midia , etc ... 

lnspirando-nos em Forquin (1993) 
poderiamos projetar urn perfil desses · profissionais, 
que, como cidadaos sao: 

- portadGl_fes de urn projeto de 
comunicac;:ao formadora ; 

- capazes de p6r em ac;:ao urn modo de 
reflexao sobre a qtfustao da cultura humana e dos 
elementos culturais em relac;:ao aos diferentes tipos 
de escolhas educativas, o qual poderia se traduzir 
bem por um nao a superficialidade, com condic;:oes 
de unir teoria e pratica nas ac;:oes edi.Jcativas; 

- detentores de respeito ·pelo passado , ou 
seja, por aquilo que se consolidou na cultura 
humana, fundamental em seu papel de 
transmissores e preservadores da cultura; 

- capazes de se situarem diante da 
heterogeneidade que ha nos conteudos da cultura, 
com suas variac;:oes de fontes, epocas, logicas, 
etc., lidando com o fa to de que uma proposta 
educativa transmite elementos parciais da cultura e 
nao o todo; Por outro lado, demonstram: 

- condic;:oes de lidar com as questoes de 
valor que as mudanc;:as rapidas, as novidades, 
provocam, gerando rupturas no seio das proprias 
ac;:oes educativas; · 

- habilidades para construir meios para a 
realizac;:ao dos processos de ensino e das ac;:6es 
educacionais no contexte da · rapidez das 
"novidades" e da disseminac;:ao volumosa e 
acritica das informac;:oes, preservando, porem, a 
memoria, o espirito de verificac;:ao com autonomia, 
e os valores que garantem a sobrevivencia social 
cooperativa; ou seja, urn NAO a superficialidade; 

.A . 

J. 

Em sum<=J, sao: 
- capazes de criar meios, instrumentos, 

condic;:oes para que um projeto de comunicac;:ao 
formadora. se consubstancie no real, ou seja, 
traduza-se em ac;:oes e relac;:oes que, ao mesmo 
tempo, permitem a preservac;:ao de uma dada 
tradic;:ao cultural, criam o caldo de cultura a partir 
do qual transformac;:oes, recriac;:oes possam se 
processar; 

- capazes de prever/inverter trilhas que 
permitam a humanidade ter memoria e, por isso 
mesmo, humanizar-se . 

Em trabalho que publicamos 
recentemente (Gatti, 1997), colocamos como se 
comec;:a a demandar, no contexte atual e proximo 
futuro , que os profissionais da educac;:ao tenham 
um maior aprofundamento intelectual , capacidade 
de desenvolvimento de novas formas de utilizac;:ao 
dos conhecimentos, condic;:oes de rompimento das 
barreiras na divisao de areas de conhecimento e 
trabalho, com visao mais profunda e mais clara 
quanto a complexidade em varios aspectos do 
mundo do trabalho e da vida. Lembro ainda que, as 
discussoes que levam em conta os desafios socio
econ6mico-culturais da atualidade e dos proximos 
anos, mostram alguns aspectos a serem 
considerados pela educac;:ao em geral, 
especialmente para a formac;:ao de formadores: 

- precisa-se preparar para que se tenham 
condic;:oes de desenvolvimento de aprendizagem 
durante toda a vida; 

- flexibilidade e caracteristica essencial e 
condic;:ao para que se possa recolocar e 
redirecionar ar;:oes , meios e recursos, de modo a 
responder as exigencias emergentes e as 
mudanc;:as sociais; 

- considerar e trabalhar aspectos ligados a 
socializac;:ao, a tolerancia, a participac;:ao, a 
cooperac;:ao e a integrac;:ao; 

- aquisic;:ao de uma base de dominio 
especifico de conhecimento, bem organizada, 
porem flexivel e com ganchos interdisciplinares; 

- desenvolvimento de dominio ampliado 
de fatos, simbolos , algoritmos, conceitos e regras 
que sao a base de alguns campos de 
conhecimento; 

- utilizac;:ao de metodos heuristicos, isto e, 
metodos que favorec;:am 0 desenvolvimento da 
capacidade de busca aut6noma do conhecimento, 
da informac;:ao e da analise de informac;:ao; 

criac;:ao e habilidade de uso de 
procedimentos didaticos que propiciem o 
desenvolvimento de motivac;:ao para a retenc;:ao e 
busca de conhecimentos , de aproximac;:ao de 
problemas, por caminhos diversificados e variados, 
mas sistematizaveis para a abordagem de 
quest6es cotidianas ou de ambito cientifico; 

- capacidade de reflexao sobre o proprio 
funcionamento cognitivo pessoal, e, condic;:oes de 
auto-regulac;:ao desse funcionamento; 

- condic;:oes. de lidar com componentes 
afetivos, integrativamente com os cognitivos e 
meta-cognitivos, tais como atitudes, crenc;:as, 
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emot;:6es, ligadas tanto ao& oqjetos de estudo 
como as pn3ticas sociais; 

- desenvolvimen~o de ·dispos.it;:oes em 
relat;:ao a metas, o que ~i.lvo!ve desenvolvimento 
de sensibilidade a situag6es e contextos 
especificos e inclincit;:ao para agir · na diregao de 
solut;:6es. 

Com essas considF!ra<;6es parece-nos que 
a formagao de educ<?dores, professores ou 
especialistas, seja em que . contexte institucional 
for, deve privilegiar um~ base de conhecimentos 
gerais bem fundamentada, associada ao 
desenvolvimento de habilidades comunicativas 
ampliadas e a alguns cor\hecimentos especificos 
bem selecionados que lhe propiciem uma forte 
condit;:ao para aprofundamentos · posteriores e 
especializag6es especificas ao Iongo de sua 
vivencia profissional. 
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A .· questao curricular merece um 
tratamento c;liferente daquele que vem sendo d<!do 
ate a qui e. esse tratamento pod era vir atraves do 
efeito artiClJI;:ldor que uma proposta pedag6gica, 
consensuaqa, institucional ou de cursos venh~ a · 
favorecer. Porem, algo novo, a nosso VEH, s6 se 
tara ver quando quest6es de fragmentagao 
disciplinar, .· hora-aula, divis6es departamentais, e. 
que tais, venham a ser de fato questionadas, . 
trabalhadas e superadas numa perspectiva de 
prop6sitos e metas. 
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