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FORMA(JAO DE PROFESSORES: QUE POL[T/CA QUEREMOS? 

DOCUMENTO DO FORUM ESTADUAL PAULISTA DE FORMACAO DE PROFESSORES PARA AS SERIES 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL -15/12/971 

CENARIO ATUAL DA FORMACAO DE 
PROFESSORES NO EST ADO DE SAO PAULO 

A formac;ao de professores das series 
mtctats, no Estado de Sao Paulo, e realizada em 
dois niveis de ensino: medio e superior. No medio , 
a formac;ao e feita em, aproximadamente, 54 
CEFAMs e 280 HEMs, mantidos pelo governo 
estadual, com 4 anos de dura<;:ao. No superior, 
tambem com dura<;:ao de 4 anos, a forma<;:ao se da 
em cursos de Pedagogia, tanto da rede publica , 
quanto da rede particular. 

0 Estado possui essa oferta e os 
resultados nem sempre tern indicadores de 
sucesso. Por esso, a discussao que este 
documento prop6e, refere-se a definic;ao de 
politicas de formac;ao de professores, inicial e 
continua, a par das novas determina<;:6es da LOB, 
em consonancia com os desafios da sociedade 
contemporanea. Afinal , formar urn cidadao com 
possibilidades de ampla participa<;:ao socio-cultural , 
requer uma forma<;:ao de professores capacitados a 
enfrentar tal desafio. 

A LOB E A FORMACAO DE PROFESSORES NO 
EST ADO DE SAO PAULO 

Com o aprovac;ao da nova LOB, aceleram
se algumas alterac;oes no cenario da forma<;:ao de 
professores para as series iniciais do ensino 
fundamental e, no contexto do movimento de 
institucionaliza<;:ao que ela gerou, urge urn 
posicionamento quanto a formac;ao de docentes. 

No que se refere a forma<;:ao de 
professores, a LOB incorporou parte importante 
das sugest6es que vieram sendo gestadas e 
compartilhadas pelas entidades dos educadores 
brasileiros, desde as proposi<;:6es da IV CBE 
(Goiania, 1986), para o capitulo da Educac;ao na 
Constituic;ao de 1988. No entanto, em que pese a 
importancia do texto legal , nao existe , ainda , 
claramente configurada uma politica organica de 
forma<;:ao e de valorizac;ao docente no pais. 

Para esse nivel de escolariza<;:ao e 
para a educa<;:ao infantil2 , a LOB estabelece como 

1 Este documento expressa o esfon;o coletivo do Gru po de 
Trabalho sabre FormayiiO de Professores para as Seri es lniciais 
do Ensino Fund amental do Congresso Estadual Paul ista. de 
Aguas de Sao Pedro. e espera incorporar diferentes 
contribui9oes para a discussao do tema. 
2 E necessaria lembrar que o Ensino Fundamental comprecndc 
tambem a Educac;ao de Jovens e Adultos e o Ensino Especial. 
(Acrescido da Educayi\o ln fantil e do Ensino Media. compoe a 
Educac;ao Bas ica). A LOB coloca o direito de todos a educa9iio 

re'gra que a forma<;:ao dos docentes far-se-a em 
nivel superior (art. 62) . A percep<;:ao de que se faz 
necessaria a eleva<;:ao da forma<;:ao docente para 
esse nivel de escolaridade, reivindica<;:ao de longa 
data em nosso pais e ja consolidada em grande 
parte nos paises em desenvolvimento, fica assim 
contemplada. No mesmo art. 62, admite-se como 
forma<;:ao minima "a oferecida em nivel medio, na 
modalidade Normal". Nas Oisposi<;:6es Transit6rias 
(Titulo IX, arto 87, paragr. 4°), dispoe que ate o final 
da Oecada da Educa<;:ao (2007) "somente serao 
admitidos professores habilitados em nivel superior 
ou formados por treinamento em servi<;:o". 

Cabe lembrar, a reivindica<;:ao de todos, 
inclusive expressa na LOB, de universaliza<;:ao 
tambem do ensino medio. Tendo sido desvinculada 
desse nivel de ensino a forma<;:ao profissional e 
tendo as habilita<;:6es sido remetidas para o ensino 
profissionalizante, torna-se preocupante a defini<;:ao 
da forma<;:ao de docentes para as series iniciais e 
educa<;:ao infantil em nivel medio, na modalidade 
Normal, na medida em que nao esta claro se ela se 
apresenta como uma alternativa ao ensino medio 
ou complementar a ele. E, em qualquer caso, em 
que ela avan<;:a em rela<;:ao as modalidades ja 
existentes? 

A Lei tambem preconiza que a forma<;:ao , 
em nivel superior, podera dar-se, nas 
universidades, assim como em institutos superiores 
(art. 62) . Neste ultimo caso , a novidade e a cria<;:ao 
desses institutos superiores que, conforme o art. 
63, oferecerao cursos de forma<;:ao de profissionais 
para a educa<;:ao basica. "inclusive o curso normal 
superior, destinado a forma<;:ao de docentes para a 
educa<;:ao infantil e para as primeiras series do 
ensino fundamental"(inciso 1). 

As possibilidades que se abrem para a 
proposi<;:ao de inova<;:6es curriculares ampliam os 
atuais impasses da formac;ao . 

Considerando o perfil profissional do 
professor de que a educac;ao escolar necessita -
frente aos novos conhecimentos e avanc;os 
tecnol6gicos , frente as dificeis questoes do 
multiculturalismo, da ra<;:a , do poder, do 
conhecimento, da etica e do trabalho, frente a 
necessidade de urn profissional reflexivo, capaz de 
ultrapassar os conhecimentos do senso comum , 
sem, no entanto, desconsidera-lo; alguem com 
habilidades de investigac;ao para compreender o 
saber fazer derivado nao s6 do curso de formac;ao, 

. No entanto. no que sc rcferc a Educac;i\o de Jovens e Ad ul tos. 
a reduz aos tradicionais cursos e ex ames supletivos (artigos 3 7 
e 38). desquali ticando-a e omitindo a fonnm;iio de pro fessores 
para essa modalidade de Ensino Fundamental. 
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mas tambem da sua matriz cultural - algumas 
coloca96es podem subsidiar as reflex6es sobre a 
forma9ao dos professores: 
• Ate que ponto universalizar o sistema de ensino 
sup6e diferentes instancias formadoras de 
professores? 
• Ate que ponto a diversidade de instancias 
formadoras garantiria urn locus de ensino e de 
pesquisa, com acervo cientifico/ cultural pertinente 
e garantia das articula96es com o sistema de 
ensino publico, necessaries para uma forma9ao 
docente de qualidade? 
• Ate que ponto os investimentos requeridos para a 
transforma9ao e a manuten9ao das diferentes 
instancias formadoras de professores nao se 
configurariam como urn equivoco, se 
considerarmos o montante de recursos 
necessaries e a serem distribuidos com maior 
eqOidade? 
• Ate que ponto a cria9ao de Institutes Superiores 
nao viria a favorecer a cria9ao de institutes 
particulares empresariais de forma9ao docente, 
enfraquecendo, ainda mais, o compromisso do 
Estado com a educa9ao publica e gratuita, nesse 
nivel? 

DEMANDAS DA SOCIEDADE E FORMACAO DE 
PROFESSORES 

Alem da LOB, outras altera96es no 
cenano da forma9ao de professores, sao 
identificadas por GATTI (1996). Referem-se as 
mudan9as que estao ocorrendo nas rela96es de 
trabalho no mundo contemporaneo. 0 novo cenario 
- com as novas tecnologias, as novas rela96es 
sociais e de trabalho - introduz urn movimento de 
transforma96es em que a informa9ao e a 
comunica9ao ocupam papeis centrais. Nesse novo 
cenario, e importante assinalar quem faz a 
educa9ao e como os inumeros paises vern 
desenvolvendo politicas e a96es na area 
educacional , especialmente, em rela9ao a 
forma9ao dos professores. Estes tern sido 
considerados por paises como Fran9a, Espanha, 
Portugal , Australia, lnglaterra, Canada e Estados 
Unidos, como personagens centrais e importantes 
na formular;ao e no desenvolvimento de inovar;oes, 
que objetivam um ensino de qualidade social, no 
qual a disseminar;ao do conhecimento e de 
elementos substanciais da cultura sao 
fundamentais. Nesse sentido, muito pouco tern sido 
feito no Brasil em rela9ao a qualidade de formar;ao 
e a carreira dos docentes, para que se possa 
reverter o quadro dramatico do nivel da popula9ao 
em geral3 . 

Por outro lado, ha que se considerar com 
preocupa9ao os resultados do ensino auferidos 
pelo SAEB (1996). Entendendo-se a importancia 
do trabalho do professor para a reversao desse 
quadro, fica evidenciada a necessidade de se 

' Relat6rio da 3" Reuni ao do Forum Estadual Paulista sobre 
Forma.;:ao de Protessores para as Series lniciais do -E nsino 
Fundamental- Reitori a - UN ES P. p. I. 1996. 
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investir na eleva9ao e na qualidade de sua 
forma9ao. Alem de se investir na melhoria das 
condi96es de carreira e das condi96es de trabalho 
nas escolas, para que estas favore9am a 
constru9ao coletiva de seus projetos pedag6gico
educacionais, a partir das necessidades a serem 
superadas. 

Cabe, no entanto, perguntar em que 
medida, e sem menosprezar a importancia do 
processo de avalia9ao de qualquer sistema 
educacional, os resultados obtidos pelo SAEB4 

refletem indicadores de desempenho que 
caracterizam a qualidade da escola brasileira. E, 
como esses resultados poderiam estar contribuindo 
para a melhoria da forma9ao docente e para a 
defini9ao das instancias em que esta forma9ao 
deve ocorrer. 

Os dados estatisticos do MEG informam 
que 0 percentual em todo 0 pais, em 1995, de 1" a 
4" Series, corresponde a 81 ,3% de promo9ao e 
18,7% de reprova9ao. Em Sao Paulo, corresponde 
a 88,3% de aprovados e 11,7% de retidos . Mas, na 
2" Serie, esse indice sobe para 21,3% de reten9ao. 
0 relat6rio dos dados levantados mostra, tambem, 
que de 1981 a 1996 a evolu9ao do indice de 
promo9ao tern diminuido de 57% para 44% e, 
consequentemente, tern aumentado a repetencia 
de 41% para 55%. Embora, como tendencia 
decrescente, o tempo medio de conclusao no 
Ensino Fundamental tenha sido de 11 ,2 a nos em 
1995. 

Em nivel estadual, dando continua9ao ao 
programa de avalia9ao educacional, a Secretaria 
da Educa9ao desenvolveu, nos dois ultimos anos, 
o SARESP - Sistema Avalia9ao do Rendimento 
Escolar do Estado de Sao Paulo. 

0 resultado da avalia9ao efetuada, em 
1996, espelha a situa9ao do rendimento dos alunos 
ao final do Cicio Basico. 0 percentual de acertos 
mostra: Portugues = 70,1% de acertos nas 
quest6es; Matematica = 65,0% e Reda9ao = 
55,0%5

. 

Os rendimentos apurados mostram, 
tambem, que menos de 40% dos alunos acertaram 
somente 50% das quest6es em Portugues, e, 
pouco mais de 35%, em Matematica. 

As exigencias atuais de qualifica9ao 
pedag6gica no enfrentamento da forma9ao voltada 
para a cidadania , estao indicando a necessidade 
de se redimensionarem e de se definirem politicas 
educacionais. No caso das series iniciais, especial 
aten9ao deve ser dispensada em rela9ao a uma 
forma9ao s61ida, reclamada pelos avan9os da 
contemporaneidade, no que se refere ao 
desenvolvimento de habilidades basicas para 
aprender e situar no mundo. 

Frente a essa realidade, imp6e-se o 
desafio de fazer da docencia uma profissao digna e 
respeitada, que possibilite ao docente gestar 
propostas e praticas pedag6gicas capazes de 
mudar o quadro lastimavel da escolariza9ao no 

4 Ver resultados do SAEB/96- MEC/SE DIA E/INEP. 
5 lnfonne Estatistico/ 1996- MEC-INEP. 
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Brasil. Este objetivo se concretizara, na medida em 
que os Pianos de Carreira valorizarem a docencia, 
os salaries e as condic;:oes de trabalho do docente, 
tornando a profissao atrativa aos jovens; assim 
como, quando as politicas de formac;:ao forem 
instigadoras para criar as condic;:oes de formac;:ao 
de professores reflexivos6

, uma das caracteristicas 
do perfil desejado para os docentes, de maneira 
geral. 

Nesse sentido, devemos ter como 
perspectiva nao mais uma formacao orientada pela 
racionalidade tecnica, que considera o professor 
como mero executor de decisoes alheias, mas na 
compreensao de que ele decide e, num processo 
de permanente reflexao sobre suas ac;:oes 
cotidianas e capaz de , confrontando-as com as 
produc;:oes teoricas , rever suas praticas, e, 
consequentemente , as teorias que as· informam. 
Assim, o professor desenvolve a habilidade de 
pesquisar sua propria pratica, na medida em que, 
inclusive, numa pratica coletiva, discute-as com 
seus colegas, constituindo-se a escola num espac;:o 
de formacao continua. Enquanto tal, pensar sua 
formac;:ao significa pensa-la como um continuum 
de formac;:ao inicial e permanente. Entendendo, 
tambem, que a formac;:ao e, tambem, 
autoforma~iio, uma vez que os professores 
reelaboram os saberes iniciais em confronto com 
suas experiencias praticas, cotidianamente 
vivenciadas nos contextos escolares. E nesse 
confronto e num processo coletivo de troca de 
experiencias e praticas, que os professores vao 
constituindo seus saberes, refletindo na e sabre a 
pratical 

EXPECTATIVAS DO FORUM ESTADUAL 
PAULISTA SOBRE FORMAc;Ao DE 
PROFESSORES PARA AS SERIES INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

Para subsidiar a analise, este Forum esta 
desenvolvendo um levantamento junto aos 
professores das series iniciais do Estado de Sao 
Paulo, com a finalidade de identificar as 
caracteristicas dos seus cursos de formac;:ao. Para 
tanto, foram encaminhados 2898 questionarios 
informativos (responsabilidade dos membros deste 
Forum) para professores de 1 a a 4" serie, de 10 
Delegacias de ensino do Estado de Sao Paulo, 
com retorno de 2147 questionarios (74%) . 

Considerando-se a fase de analise 
preliminar dos dados, pode ser apontado que, 
aproximadamente, 98% desses professores sao do 
sexo feminine e encontram-se na faixa etaria dos 
26 aos 55 anos. A formac;:ao em 2° grau se deu na 
HEM (70,2%), no CEFAM (1 ,5%r Apurou-se que 

" LORIERI. M. PIMENTA, S. G. LEITE, Y. U. F. Que 
Professor Formar para as Series lniciais do Ensino 
Fundamental? In: Textos Geradores e Resumos. IV Congresso 
Estadual Paulista sobre Fonnac;ao de Educadores. Aguas de Sao 
Pedro. SP. p. 20. 1996. 
7 Ibidem. p .. 20. 
" Do totaL 528 nao responderam a questao , o que representa 
24.6%. 
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42 ,5% tem formac;:ao em Pedagogia e esta 
formac;:ao se deu em escolas particulares (88,3%) e 
em escolas publicas (8 ,9%). 

A atual qualificac;:ao pedagogica em que 
se encontra a maioria dos professores, para a 
realizac;:ao de um competente trabalho escolar com 
alunos em fase de educac;:ao basica frente a 
complexidade do mundo contemporaneo, esta a 
exigir uma politica de formac;:ao continua de 
professores, tanto em presenc;:a com seus pares, 
quanto a distancia na comunicacao com outros 
pares e parcerias, cada vez de melhor qualidade, 
incluindo articulac;:oes responsaveis entre os 
multiples meios tecnologicos (tradicionais, novos e 
novissimos) de informac;:ao e de comunicac;:ao, bern 
como praticas de pesquisa educacional sobre 
esses usos comunicacionais. 

Nesse contexte, h8 de se promover uma 
consistente politica educacional que nao venha a 
desqualificar, ainda mais, o professor, atraves de 
cursos a distancia desarticulados das modalidades 
presenciais. Espera-se que o professor deixe de 
ser considerado como mero "repassador" de 
conteudos aos aprendizes e que seja um gestor e 
organizador de processes de comunicac;:ao escolar, 
de maneira responsavel, frente a conhecimentos 
sobre o mundo e suas necessarias transformac;:oes 
sobre a etica e valores sociais. 

Cabe ressaltar que essa responsabilidade 
e antes tarefa das politicas educacionais, que 
devem capacitar os professores quanto ao uso 
eficaz da heterogeneidade dos meios de 
comunicac;:ao, cada vez mais crescente e presente 
no contexte de formac;:ao dos cidadaos brasileiros. 

Diante das considerac;:oes apresentadas, 
fruto das reflexoes que este Forum Estadual 
Paulista sobre Formac;:ao de Professores para as 
series iniciais do Ensino Fundamental vern 
realizando, espera-se com este documento: 
• o intercambio de reflexoes sobre o tema com os 
demais grupos e/ou instancias interessadas na 
definic;:ao de politica de Formac;:ao de Professores 
no Estado de Sao Paulo9

; 

• a socializac;:ao das posic;:oes discutidas por este 
Forum, a saber: 

o o nivel da formac;:ao de professores no 
Estado de Sao Paulo deve ser progressivamente 
elevado ao superior; 

0 a formac;:ao dos professores das series 
iniciais deve ser garantida em cursos especificos 
de formac;:ao docente; 

o as universidades devem estabelecer 
compromisso efetivo com essa formac;:ao e com 
uma politica de educac;:ao que amplie os 
indicadores de desempenho da escola brasileira 
para melhoria da qualidade de ensino; 

o a formac;:ao de professores deve ser feita 
com qualidade, considerando-se as experiencias 
bern sucedidas. Experiencias que introduziram nas 
escolas de formac;:ao os Coordenadores 

" A primeira versao destc documento foi encaminhado aos GTs 
de Licenciatura. Pedagogia. Educac,:ilo EspeciaL Ed ucac,:ao 
Continuada e P6s-Graduac,:ao. 
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Pedagogicos, que modificaram suas formas de 
gestao, seus curriculos e suas condic;:oes de 
trabalho com horario de trabalho pedag'6gico 
coletivo em proporc;:ao suficiente para a elaborac;:ao 
e execuc;:ao dos projetos pedagogico-educacionais, 
com a realizac;:ao de atividades de enriquecimento 
curric::ular, com os estagios integrados as escolas 
da rede, promovendo a relac;:ao teoria e pratica etc. 
Mas que tambem supere e aprimore essas 
experi€mcias no sentido de que possam realizar 
formac;:ao continua dos professores da rede e de 
seus egresses, bern como para que sistematizem 
suas produc;:oes e suas praticas e possam difundi
las; para que realizem pesquisas sobre a realidade 
do ensino, como forma de se auto-aprimorarem, 
aprimorarem os seus curriculos, suas atividades e 
seus professores; 

" a manutenc;:ao e a ampliac;:ao da 
formac;:ao de professores no Estado de Sao Paulo 
pelo sistema publico e gratuito; 

a criac;:ao de uma politica de 
aproveitamento dos egresses formados pelo 
sistema publico no proprio sistema, como forma de 
melhor aproveitamento dos recursos publicos. 

QUE POLiTICAS NECESSITAMOS PARA A 
FORMA<;AO DE PROFESSORES? 

E inegavel a necessidade de professores 
transformadores, criativos, que valorizem a 
educac;:ao como instrumento de democratizac;:ao no 
atual panorama socio-cultural brasileiro. 

A formac;:ao desse perfil de professor exige 
politicas publicas que incorporem, entre suas 
preocupac;:oes, a construc;:ao de uma escola publica 
de qualidade, entendida como uma escola unica 
para todos, que abrigue, durante o tempo 
necessaria para a formac;:ao basica, todos aqueles 
que nela devem estar. 

E com esta finalidade, que o Forum 
proposto convoca as entidades dos educadores -
APEOESP, CPP, ANFOPE, universidades, orgaos 
consultivos do Estado, como o Conselho Nacional 
de Educac;:ao (CNE) e o Conselho Estadual de 
Educac;:ao (CEE), orgaos do legislative e do 
executive, tais como a Assembleia Legislativa 
Estadual, a Camara de Educac;:ao, as Secretarias 
de Educac;:ao Estadual e Municipal, e a Delegacia 
do MEC (DEMEC/SP) - e se propoe a contribuir 
para o debate sobre a (re)formulac;:ao de politicas 
para a formac;:ao de professores no Estado de Sao 
Paulo, especialmente, OS das series iniciais. 

Que politicas publicas sao necessarias 
para a elevac;:ao da qualidade da formac;:ao de 
professores para as series iniciais no Estado de 
Sao Paulo? 
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Com esta questao fundamental, o Forum 
objetiva desencadear urn pmcesso de discussao e 
possivel transformac;:ao, que incorpore as boas 
experiencias ja realizadas, na formac;:ao de 
professores. 

"E que a democracia como qualquer sonho nao se 
faz com pa/avras desencarnadas, mas com 
reflexao e pratica." (Paulo Freire) 
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