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RESUMO: 0 artigo instiga a reflexao sobre as competencias docentes na educa<;ao do futuro e afirma que 
professores nao sao formados; eles se formam no interior da complexa economia de mas condi<;5es 
bio/psiquicas, de seus ideais , desejos , valores e dos desejos que lhe vem de fora , da praxis ou da teoria. A 
analise resgata , ainda , as competencias formuladas por Philippe Perremoud e prossegue apontando outras 
quatro competencias docentes a serem adquiridas, na format;:ao inicial e permanente de professores: 
competencia de lidar com o provis6rio, o erro e a ilusao , competencia refuntiva , competencia comunicativa e 
competencia sensitiva e ecol6gica sobre a egide das transforma<;5es contemporaneas. 
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ABSTRACT: TEACHERS' COMPETENCE IN THE FUTURE EDUCATION: REFLECTIONS ABOUT 
TEACHERS' TRAINING 

This paper provokes the reflection about the competences of the teacher in the education of the future e states 
that teachers are not trained ; they train thenselves in the interior of the complex economy of their bio/psychic 
condition, of their ideals, desires, values of the desires that come from the outside; from practice or theory. The 
analysis rescues the competences according to Philippe Perrenoud and points out other four competences that 
must be acquired in the initial and continued teacher training: competence to deal with the temporary, the 
mistake and the illusion , rejoin! competence, comunicative competence and ecologic and sensitive competence 
under the sign of the contemporary changes . 
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lntrodw;ao 

Nao dispomos de principios 
transcendentais ou supra-hist6ricos dos quais 
podemos derivar as qualidades que urn professor 
deve ter para urn desempenho competente de sua 
profissao. As qualidades necessarias para urn born 
desempenho docente devem ser definidas a partir 
e no interior das tensoes s6cio-culturais de cada 
epoca. De outro lado, estas competemcias2 nao 
podem ser formuladas como resposta direta e 
mecanica as exigencias da realidade s6cio
econ6mica. Elas devem estabelecidas na tensao 
entre o ser (a realidade) e o dever ser (a utopia). A 
utopia e 0 nao-lugar, aquilo que ainda nao e, mas 
que nos parece ser uma perspectiva melhor para o 
ser humano individual e social, pela qual vale a 
pena lutar. A utopia e, neste sentido, irreal, mas 
que esta na raiz da formulac;:ao permanente do vir
a-ser humano. E como urn ima que desde urn 
ponto futuro exerce forc;:a sobre o real, colocando-o 
em movimento transformador. A utopia e 
fundamental para o processo de transformac;:ao e, 
por isso, algo muito real e necessaria. A utopia nao 
e uma receita pronta que algum iluminado tira do 
bolso do colete para imp6-lo a todos. Certamente, 
ja foi assim e, em grande medida, 
disfarc;:adamente, continua sendo. Hoje, lutamos 
para que este objetivo seja, cada vez mais, fruto de 
urn processo argumentativo/reflexivo no qual se 
formulam pontos de chegada que representam a 
expectativa de inversao de condic;:oes humanas 
melhores. Estes pontos de chegada nao sao fixos 
nem relativos: sao hist6ricos, humanos. 

Ha, portanto, urn ponto de partida, uma 
realidade que precisamos reconhecer como dada, 
e urn ponto de chegada, urn ideal que buscamos 
atingir. A educac;:ao nao e nenhuma coisa nem 
outra: e o caminho. Parafraseando o poeta 
espanhol Antonio Machado que disse que o 
caminho se faz ao caminhar, pode-se dizer que a 
educac;:ao se faz educando. A educac;:ao e urn 
caminho, urn andar por paisagens em parte 
familiares em parte novas, ao Iongo do qual os 
pr6prios andantes vao aprendendo seu modo de 
andar, ensaiando seu gingado, definindo seu modo 
de ver as coisas, definindo os trac;:os do seu rosto, 
enfim, emergindo como pessoas. Nao ha urn 
caminho unico para todos, nem todos tropec;:am 
nas mesmas pedras, nem todos sentem os mesmo 
entusiasmos, os mesmos cansac;:os, veem as 
mesmas paisagens, mas todos tern que caminhar 
juntos, enfrentar juntos as dificuldades para nao 
perecerem. 0 ser humano constituiu-se nesta 
tensao dialetica do adaptar-se a uma realidade 
dada (conhecimentos estabelecidos, tradic;:oes, 
valores, costumes) e do superar, do avanc;:ar em 
busca de condic;:oes melhores. A tensao entre as 
gerac;:oes que, quando adultas, tendem ao 
conservar e, quando novas, ao mudar, e mediado 
por urn processo que se chama educac;:ao. E, na 

2 Segundo Perrenoud, "competencia e a capacidade de agir 
eficazmente em urn determinado tipo de situavao, apoiada em 
conhecimento, mas sem limitar-se a eles". (1999, p.l9). 

origem, urn processo natural em que os jovens 
aprendem dos adultos e dos velhos, sem muitas 
inovac;:oes. Durante muitos seculos a balanc;:a 
pendia para o lado do conservar, do imitar; com o 
passar dos tempos, sobretudo com a chegada da 
Modernidade, do desprendimento da fixidez 
transcendental/metafisico/teol6gica e da afirmac;:ao 
da racionalidade, da secularidade, o peso passou 
para o lado da inovac;:ao, da mudanc;:a. Este e o 
cenario que vivemos hoje: tudo muda, perde a 
estabilidade, o chao que pisamos e movedic;o, o 
homem esta em crise. 

Com o tempo, tambem, este processo de 
chegada e despedida de gerac;:oes foi sendo 
formalizado, institucionalizado. Surgiu a escola e o 
professor que assumiram os mesmos trac;:os do 
processo natural anterior de afirmac;:ao do dado e 
sua transmissao de gerac;:ao em gerac;:ao. Todos os 
argumentos (metafisicos, teol6gicos, ontol6gicos) e 
procedimentos (autoridade, disciplina, castigo) 
foram usados para garantir a continuidade. Tudo 
se movia num compasso binario do ser/nao ser, da 
verdade/erro, do bom/mau, do ceu/inferno, do 
certo/errado. Os fil6sofos elaboravam sistemas, os 
te61ogos escreviam sumas, os educadores 
confeccionavam manuais. Manual vern do latim 
manus e sugere algo que esta ai pronto para ser 
manuseado, usado, assumido por alunos e 
prOf!8SSOres. 0 professor falava da catedra, da 
cadeira que, s6 dele, colocada no alto, lhe permitia 
falar de cima para baixo; do alto da sabedoria para 
o vale da ignorancia. Sao coisas do passado, 
definitivamente, embora, em momentos de 
descuido, nos provoquem certa saudade. A ordem. 
a disciplina, o silencio parecem ter sido mais 
confortaveis do que a atual desordem, a 
indisciplina, os ruidos. Nestes momentos de 
nostalgia, imaginamos o conforto, a comodidade 
de nossos antecessores ao poderem, com 
naturalidade, impor seus conhecimentos, valores e 
comportamentos. Mas sao recaidas apenas, 
anacronismos porque hoje a realidade e bern 
outra, todos sabemos. 

A realidade, os ideais, o professor e 
tambem os alunos sao outros. Vivem todos nas 
mesmas condic;oes contemporaneas 
profundamente transformadas. Pisam o mesmo 
chao movedic;:o do momenta hist6rico, sentem-se 
inseguros, estao permanentemente em fuga de si 
mesmos, fumam , bebem, navegam, se drogam, se 
suicidam, tern medo do futuro3 Estao ansiosos 
buscam, desejam, sofrem, amam. Nao sao ne~ 
melhores nem piores que no passado; talvez mais 
atribulados, mais inseguros, com menos 
esperanc;:as. Sao diferentes. Buscam e nao 
encontram: seguranc;:a, tranqi..iilidade, trabalho, 
felicidade. Tern sonhos, ideais, desesperanc;:a e 
revolta. E nos nao sabemos bern como ajuda-los, 
como orienta-los, como dar-lhes esperanc;:a, o que 
ensinar-lhes. Talvez porque pesa sobre nossos 

3 Segundo estatisticas, feitas junto a jovens a preocupavao. uma 
das principais preocupavoes dos jovens na contemporaneidade 
refere-se ao futuro incerto e pouco promissor que os aguarda. 
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ombros a responsabilidade do mundo que ai esta. 
Nao sabemos, eles e nos, o que e importante, o 
que ainda tern sentido. 0 unico caminho e 
conversar, buscar, juntos. 

Este e o pano de fundo a partir do qual 
quero fazer algumas considera<;:6es sobre a 
forma<;:ao de professores. Desejo reportar-me 
aquila que dizia no inicio: nao ha um modelo 
preestabelecido, ideal de forma<;:ao de professores. 
Por isso, vou falar de forma indireta mencionando 
tra<;:os, caracteristicas da realidade contemporanea 
que ja existe ou esta surgindo e para a qual a 
atividade docente tern que encontrar respostas. 0 
professor, portanto, deve ter competencias para 
atuar neste contexto, nos limites da realidade, da 
utopia, de suas possibilidades como ser humano e 
das condi<;:6es objetivas, culturais e humanas dos 
alunos. Quatro momentos vivos, em movimento, 
historicos. 

Sei que minhas considera<;:6es encontram 
seu limite, seu momenta de relativiza<;:ao, mas 
tambem seu eventual potencial de estimulo no 
cotejo com a pratica educativa, a qual voces 
professores conhecem muito melhor que eu. 0 
teorico sonha bastante, imagina coisas que fogem 
da realidade e, nao raro , a contradizem. Estes 
momentos de fuga nao representam 
necessariamente um mal; ao contrario, podem 
levar-nos a perceber coisas que antes nao 
percebiamos, ainda que de modo diferente do 
locutor que ouvimos. Nao pretendo abordar as 
competencias tradicionais que embora 
permane<;:am atuais e continuem indispensaveis 
como dar aula, dominar conteudos, ter 
sensibilidade didatica, administrar uma classe, 
avaliar etc4 nao sao mais suficientes. Pretendo 
falar de contextos emergenc1a1s, que estao 
surgindo hoje e podem estar apontando para a 
necessidade de novas competencias docentes. 
Vou nominar algumas sem pretensao alguma de 
esgotar o tema, apenas como inicio de uma 
reflexao provisoria que pode e deve ser 
complementada. Quero enfatizar o que esta 
mudando, aspectos da transforma<;:ao do real que 
representam um novo horizonte para novas 
competencias docentes. Nao desejo ensinar nada 
a ninguem; apenas fazer considera<;:6es acerca de 
futuros possiveis numa epoca de transi<;:ao como 
provoca<;:ao para a reflexao. Penso, sim, que nao 
podemos deixar de pensar sobre alguns 
fenomenos do mundo social, epistemico, politico, 
economico, comunicativo e relaciona-los com o 
nosso trabalho como educadores. Na minha 
opiniao, professores nao sao formados; eles se 
formam no interior da complexa economia de suas 
condi<;:6es bio/psiquicas, de seus ideais, desejos, 
valores e dos desejos que lhe vern de fora, da 
praxis ou da teoria. E uma forma<;:ao permanente 
que dura a vida inteira e que requer a participa<;:ao 
ativa de cada um. 0 momenta e de muita incerteza 
e inova<;:ao: nao sabemos muito bern de onde 

' Sobre es tes temas ha muitos livros escritos. Sugiro. p.ex. a 
leitura de Philippe Perrenoud, Novas competencias para 
ens inar. Porto Alegre: Artmcd, 2000; Antoni Zabala, A pratica 
educativa- como ensinar. Porto Alegre: Artmcd. 1998 
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viemos e nem para onde estamos indo. Entao 
precisamos sentar para conversar. Conversar a 
respeito do que esta acontecendo, do que esta 
mudando, do que pode vir a ocorrer. Conversar a 
respeito dos reflexos que estas transforma<;:6es 
tern sobre nossa atividade docente. Menos que 
nunca podemos hoje contar com formulas prontas. 
Precisamos elabora-las todos os dias, testa-las 
corrigi-las. Descobrir o que fazer para que nossos 
alunos possam assumir sua vida, construir seu 
futuro. De antemao, sabemos que estas conversas 
nao levarao ao consenso unico e definitivo, a uma 
ideia passive! de ser imposta a todos, a verdade 
neutra e absoluta. Pode-nos, no entanto, acercar, 
cada qual a sua maneira, de um projeto de um 
mundo melhor, de uma vida mais feliz. Educar e 
isso: ajudar as pessoas a viver melhor, a serem 
mais felizes. 

Compet€mcia de lidar com o provis6rio, o erro, 
a ilusao 

Tradicionalmente, fomos acostumados a 
tratar o conhecimento como algo seguro, certo, 
definitivo. A partir desta convic<;:ao construiu-se 
todo o autoritarismo, as formas de imposi<;:ao, de 
imobilismo intelectual, de submissao. Hoje 
sabemos que todo o conhecimento comporta 
tambem riscos erros e ilus6es. Este alerta nos vern 
do campo das proprias ciencias exatas e, em 
especial, do seu quartel general a fisica, ber<;:o da 
ideia de uma racionalidade neutra e segura.(llya 
Prigogine) Conforme o alerte de Morin, "o maior 
erro seria subestimar o problema do erro; a maior 
ilusao seria subestimar o problema da ilusao". 

Contra aquila que tradicionalmente a 
educa<;:ao se disp6s a fazer, isto e, ensinar 
verdades, a educa<;:ao deve mudar sua orienta<;:ao 
e admitir, sim ensinar mesmo que nao ha 
conhecimento que nao sofra em algum grau a 
amea<;:a do erro e da ilusao. Desde os tempos mais 
antigos, os filosofos andam as voltas com a 
interpreta<;:ao da rela<;:ao entre sujeito e objeto. As 
interpreta<;:6es estendem-se desde o realismo 
ingenuo que afirma que a realidade esta na cabe<;:a 
das pessoas tal como ela esta fora delas, ate o 
ceticismo radical que diz que o homem nao tern 
acesso cognitivo nenhum a realidade. 

Parece nao ser mais controverso de que o 
conhecimento nao e um espelho de fatos externos. 
As nossas percep<;:6es sao tradu<;:6es cerebrais de 
coisas que nos chegam atraves dos estimulos dos 
sentidos. Estas tradu<;:6es sao expressas em 
palavras, ideias, na forma de linguagem (Mclaren, 
2000). que traz consigo uma enorme carga de 
subjetividade interpretativa e que, portanto, estao 
sujeitas a erros e ilus6es. Ha tambem os 
sentimentos que interferem em tudo. Poderiamos 
tentar emudecer toda a afetividade, mas a propria 
constitui<;:ao historica do ser humano esta calcada 
nela sendo-lhe, portanto, inextricavel. A afetividade 
pode interferir na racionalidade, perturbar suas 
certezas, mas, de outra parte, sua ausencia pode 
gerar a mais bruta irracionalidade. E, 
particularmente, nos professores sabemos muito 
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bem que o caminho para o conhecer e facilitado 
quando impulsionado pelo estimulo do sentimento 
e da paixao. Junto com a importancia da emoc;ao 
vem o significado da fantasia e do imaginario. 

Nao se trata aqui de negar a ci{mcia, o 
desejo verdade como luta contra os erros e as 
ilusoes. Trata-se de assinalar o carater de busca, 
de caminho, de processo que esta sempre sujeito 
a erros e ilusoes e, o mais importante, que e 
provis6rio, exigindo criticas e reformulac;oes. A 
reverencia ante a autoridade, o saber constituido e 
sua incorporac;ao, sem duvida o primeiro passo 
para o conhecer criativo, nao deve inibir a critica, a 
vontade de ir alem. A educac;ao nao pode 
restringir-se a exibic;ao dos resultados 
conquistados, mas mostrar os caminhos andados, 
os erros cometidos, as lacunas, as falhas, as 
ilusoes, as cegueiras. A hist6ria comete muito este 
erro: o de s6 mostrar os vitoriosos, as conquistas e 
esquecer os derrotados, os que ficaram pelo 
caminho. 

A ciencia e ciencia porque ela aceita a 
refutac;ao do erro. Por isso, a possibilidade do erro 
e inerente a ciencia. Porque esconder isso dos 
alunos? Porque nao mostrar aos alunos que a 
ciencia e algo precario, em construc;ao como tudo 
o que e humano? Recentemente, tive a 
oportunidade de traduzir um brilhante artigo escrito 
par um matematico alemao no qual ele mostra que 
a hist6ria da matematica e tambem uma hist6ria de 
erros 5 A racionalidade que constr6i a teoria, que 
organiza logicamente as asserc;oes, deve 
permanecer aberta a teoria que contesta. Caso 
contrario, ela se transforma em doutrina, em 
racionalizac;ao. Esta se ere perfeita, logicamente 
coerente, intocavel, eterna. Todos os cientistas, 
aqueles que fizeram avanc;ar os conhecimentos, 
nunca estiveram exclusivamente ao lado da 
doutrina. Ao contrario, foram sempre mentes 
irreverentes, marginais ao estabelecido. A 
educac;ao deve educar os alunos para a 
racionalidade critica, aquela que tematiza as 
doutrinas, as crenc;as, as teorias. A ciencia deve 
ser apresentada como o fruto argumentado entre 
as ideias e a realidade que se condicionam 
mutuamente. Esta dialetica e imprevisivel no seu 
acontecer. Conforme diz Morin, "a racionalidade 
deve reconhecer a parte de afeto, de amor e de 
arrependimento. A verdadeira racionalidade 
conhece os limites da 16gica, do determinismo e do 
mecanicismo; sabe que a mente humana nao 
poderia ser onisciente, que a realidade comporta 
misterio."6 

Ademais, e preciso mostrar aos alunos que 
a razao cientifica nao dispoe do monop61io dos 
problemas epistemol6gicos, filos6ficos e eticos. As 
outras faces da racionalidade humana, como a 
etica e a estetica, devem ser tratadas em grau de 

' Gert Schubring, Desenvolvimento hist6rico do conceito e do 
processo de aprendizagem, a partir de recentes concep~oes 

matematico-didaticas (erro. obstaculos transposi~ao) (Trad. 
Pedro Goergen). Revista Zetetike. V.6, n. I 0 - julho/dezembro 
1998 
'' Morin. E. Op.Cit. , p.23 
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igualdade embora nao tenham o mesmo poder 
utilitario ou econ6mico. A educac;ao do futuro deve 
reconhecer o principia da incerteza, da 
historicidade e, portanto, manter aberta a 
perspectiva critica e autocritica? 

Vemos como na hist6ria a selec;ao de 
ideias, conceitos, principios, valores que sao 
integrados no discurso homogeneo e hegemonico 
sob exclusao de outros, sao feitos a partir de 
determinados paradigmas. Do paradigma da 
materia nasce o materialismo, do paradigma do 
espirito o espiritualismo, do paradigma da estrutura 
o estruturalismo, do paradigma do mercado o 
mercantilismo. Os individuos passam a pensar, 
agir e a querer segundo os paradigmas 
cristalizados culturalmente e pelo processo de 
aculturac;ao inscritos nos pr6prios individuos. 0 
paradigma e inconsciente, mas ele influencia todo 
o pensar, o comportamento, desejos e sonhos dos 
individuos. Por isso, e preciso ser conscientizado. 
A educac;ao precisa conscientizar os alunos a 
respeito desta sua condic;ao para que possam 
compreender e relativizar aquilo que lhes e 
imposto como dado. 

0 paradigma que nos influencia hoje, que 
orienta nossa forma de ver, de olhar, de desejar, 
de valorar e o mercado. A tudo se atribui valor 
segundo seu potencial de troca, de mercado. 0 
etico, estetico e tudo o mais que nao se enquadra 
nesse criterio nao tem 'valor'. Os professores de 
certas disciplinas - aquelas que nao prometem 
agregar potencial mercadol6gico ao individuo que 
as aprende- sabem muito bem disso. Alguns, junto 
com suas disciplinas, sao marginalizados da 
economia escolar, exatamente por este motivo. 

A educac;ao assume muitas crenc;as como 
essa da cientificidade, da racionalidade, do 
progresso permanente e as normaliza. Nos nao 
apenas possuimos estas crenc;as, mas estas 
crenc;as nos possuem. 0 resultado junto ao aluno 
sera o de conformismo, de impotencia. Este efeito 
e sobremodo perverso em paises como o nosso 
em que o conformismo ja e quase inato pela 
hist6ria de escravidao e dominac;ao que caracteriza 
nosso passado e presente. As forc;as hegemonicas 
da sociedade que manobram estas crenc;as 
domesticam os individuos pelas ideias e pelos 
mitos. A tradic;ao brasileira e de conformismo. A 
educac;ao precisa desconformizar as crianc;as e os 
jovens. As ideias e teorias nao devem ser impostas 
autoritariamente. Devem ser propostas como 
passos parciais, provis6rios, nao raro 
cambaleantes e em falso da hist6ria da 
humanidade. Devemos ensinar aos nossos alunos 
que as ideias certas nao sao apenas e nem 
sempre aquelas que se identificam com o real. No 

7 Fala-se hoje muito na crise da racionalidade moderna. Alguns 
como os p6s-modemos. entre eles Lyothard. Baudrillard. 
Vattimo, defendem ate a ideia do tim detinitivo deste 
paradigma. Habermas, ao contn\rio. busca salvar a razao 
moderna embora admitindo que ela tenha incorrido em algumas 
aporias e erros. Ver sobre este tema a exposi~ao sucinta e clara 
de Boaventura Santos no seu pequeno livro. Um discurso sobre 
as ciencias. Porto: Atrontamento. 1987. 
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minima, as teorias e ideias que ensinamos aos 
nossos alunos devem ter a estrutura para acolher o 
novo. A incerteza e o desintoxicante da 
mentalidade homogenea. A educac;;ao nao deve 
esconder a pedra filosofal de nossos alunos, nao 
deve embotar sua capacidade de fazer perguntas 
sabre o mundo, sabre o homem e sabre o proprio 
conhecimento. Trata-se de introduzi-los numa 
epistemologia aberta e reflexiva. Einstein disse 
certa vez: nao ande pelo caminho trac;;ado! Ele nos 
conduz somente ate onde os outros ja foram. 

Competencia rejuntiva 

0 planetaria e o novo contexto, o novo 
cenario para qualquer conhecimento cientifico, 
econ6mico, ecologico, antropologico. Este e o 
problema que se coloca para o educativo: como 
perceber o contexte (global, universal) no qual se 
explicam os acontecimentos que nos afetam, os 
conhecimentos que adquirimos, as atitudes que 
tomamos, os sentimentos que temos. Contexto que 
determina, tambem, os acontecimentos que 
buscamos disparar. 0 contexto ja nao e mais 
apenas a familia, a comunidade, o pais, mas o 
universo. 0 planeta todo se torna cada vez mais 
presente em qualquer conhecimento, gesto, busca, 
desejo. Se nao percebemos isso deixamos de ser 
capazes de entender o que nos acontece, o que 
desejamos. Temos uma nova dimensao de polis, 
um novo sentido politico. So podemos entender o 
que ocorre se tivermos a percepc;;ao do planetaria, 
do universal. Este contexto global e a 
complexidade (Morin) que isto representa e preciso 
ser tornado evidente pela educac;;ao. Ate hoje a 
ciencia (humanas e exatas) tem se esforc;;ado para 
aprofundar as partes. 0 mal nao esta na 
especializac;;ao, na disciplinarizac;;ao. Esta em si 
nao e um mal; foi necessaria, inevitavel, boa. E 
nao ha como evita-la. 0 problema encontra-se na 
especializac;;ao, na disciplinarizac;;ao que se fecha 
sabre si me.sma. 0 conhecimento nao se reduz ao 
conhecimento disciplinar. A visao do todo !he aduz 
qualidades novas que nao estao incluidas nas 
partes consideradas isoladamente. Chegou a hora 
de recompor o todo, de reconquistar o sentido do 
todo. Para isso, e necessaria uma reforma do 
pensamento, e preciso reconquistar o sentido 
politico do ser e do pensar. E preciso recuperar a 
sensibilidade para os grandes problemas humanos 
que desapareceram em beneficia dos problemas 
tecnicos particulares. Vejamos como se expressa 
Morin: "A inteligencia parcelada, 
compartimentalizada, mecanicista, disjuntiva e 
reducionista rompe o complexo do mundo em 
fragmentos disjuntos, fraciona os problemas, 
separa o que esta unido, torna unidimensional o 
multidimensional. E uma intelig€mcia miope que 
acaba por ser normalmente cega. Destroi no 
embriao as possibilidades de compreensao e de 
reflexao, reduz as possibilidades de julgamento 
corretivo ou da visao ao Iongo prazo."8 E isto que 
OS pos-modernos OU pos-estruturalistas nao 
conseguem ou nao querem ver: o homem tem a 

x Morin , E. Op.cit.. p.43 
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possibilidade de compreender, planej?r, projetar e 
trabalhar conjuntamente para alcanc;;ar 
determinados objetivos, muito embora estes sejam 
condicionados, precarios, historicos, humanos. 

Fala-se muito hoje da especializac;;ao, da 
disciplinarizac;;ao, da divisao dos conhecimentos, 
do isolamento dos gestos, das atitudes, dos 
momentos da vida. Nao s6 os conhecimentos, mas 
o proprio ser humano tornou-se um ser 
segmentado, dividido. Fala-se mesmo da morte do 
sujeito. A disciplina foi inventada para conhecer 
melhor, mais profundamente e, com isso, a ciencia 
realizou fantasticos avanc;;os. Mas estes 
aprofundamentos comec;;aram a perder totalmente 
de vista o todo e esta carencia comec;;a a ser 
reconhecida como a nova cegueira do 
conhecimento. 0 racional pode transformar-se no 
seu contrario, no irracional. Ha quest6es centrais 
ao ser humano, a vida, a felicidade que, em nome 
do iluminismo, da busca da verdade segura foram 
deixadas de lado, como secundarias. De tanto 
conhecimento o homem perdeu a sabedoria. "Eu 
sei tudo, mas nao compreendo nada", dizia Rene 
Daumal e T.S. Eliot pergunta "onde esta a 
sabedoria que perdemos no conhecimento; onde 
esta o conhecimento perdido na informac;;ao?" 

Um dos aspectos dessa nova perspectiva e 
a experiencia da alteridade. A experiencia de cada 
um e, tambem , sempre a experiencia dos outros. 
Constitui-se, hoje, uma nova geografia do 
pensamento. Em consequencia, a educac;;ao deve 
promover a inteligencia geral e complexa, capaz de 
perceber o todo multidimensional para nele 
compreender o sentido e a qualidade do parcial. 
Os problemas essenciais nao sao os problemas 
parciais, parcelados. A disciplinarizac;;ao da ciencia 
nos levou a isso, ao disperso, ao desunido, ao 
desagregado, ao fragmentado. Ha pessoas que ate 
afirmam que e so o que existe. Sao os pos
estruturalistas que levam Foucault ao extrema. 
Para eles nao ha historia, nao ha sentido, nao ha 
sujeito, nao ha razao, nao ha utopia 9 De acordo: 
nao ha sentidos prontos, essencialismos, leis 
universais perenes, verdades prontas; mas o ser 
humano necessita do sentido, ele pode construi-lo, 
conjuntamente, politicamente, comunicativamente, 
como diz Habermas. Ha uma humanidade que 
deve ser reconhecida como comum a toda a 
diversidade cultural que e inerente ao humano. 
Nos somas constituidos de sentidos que nos vem 
pela genetica, pela educac;;ao familiar, escolar, 
mediatica, pelas instituic;;6es, pela simbiose que 
nos liga umbilicalmente com todo o tecido social. 

" Tenho em mente autores como Tomas Tadeu da Silva que 
recentemente lan~ou um Manifesto p6s-estruturalista que inicia 
com os seguintes paragrafos: ··oispersar. Disseminar. Proliferar. 
Multipl icar. Descentrar. Desestruturar. Desconstruir. 0 
significado. 0 sentido. 0 texto . 0 desejo. 0 sujeito. A 
subjetividade. 0 saber. A cultura. A transmissao. 0 dialogo. A 
comunica~iio. 0 curriculo. A pedagogia. lnterromper. 0 uno. 
A identidade. 0 todo. A totalidade. A plenitude. A completude. 
0 integro. A dialetica. A nega~ilo. A razao. A verdade. 0 
progresso. A evolu,ao . A origem. A teleologia. 0 sujeito." 
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Estas cons ideray6es originam duas 
vertentes importantes da reflexao pedag6gica 
contemporiinea, com reflexes imediatos na pratica 
educativa. 0 trabalho em equipe e o 
multiculturalismo. Quero apenas menciona-los uma 
vez que nao podem ser tratados nesse espayo, 
mas nao sem alertar para as enormes 
transformay6es que representam no cenario do 
trabalho pedag6gico na contemporaneidade. 0 
trabalho em equipe nos e mais familiar e, de certo 
modo, ja se encontra integrado no dia a dia escolar 
ou, pelo menos, se tern consciencia a seu respeito. 
0 tema do multiculturalismo e um tema muito atual 
sobretudo na Europa. Sua urgencia decorre da 
internacionalizayao e globalizayao da economia, 
das comunicay6es. As culturas se aproximam, 
entram em confronto dir~to, precisam conviver. 
Esta questao esta intimamente ligada aquela que 
mencionei anteriormente: a alteridade. No campo 
do multiculturalismo temos, no Brasil , experiencias 
preciosas que podemos explorar muito sobretudo 
para superar o racismo (oculto) que apesar das 
aparencias marca profundamente a nossa 
realidade. 

Competencia comunicativa 

Segundo as liy6es que nos deixou 
Arist6teles, existe uma conexao intima entre o 
individuo e a Polis, a comunidade. Para o fil6sofo, 
a Polis e mesmo anterior ao individuo porque e na 
polis que o individuo adquire o seu sentido. Na 
polis, o individuo se constitui. Na comunidade 
forma-se o etas, a cultura, atraves de um processo 
hist6rico que atravessa as geray6es. Os individuos 
trazem consigo certa carga genetica, mas a partir 
disso vao inserir-se na cultura. Vao internalizar, 
assumir as tradiy6es, costumes, valores. Para 
fazer um pequeno jogo de palavras vao acostumar
se. 0 individuo e, portanto, em grande medida, 
fruto da comunidade. Ele e um ser em grande 
medida determinado pela cultu ra que e 
comunitariamente instituida. Por isso, Arist6teles 
podia dizer que 0 homem e um animal politico. 0 
direito e as leis em relayao aos quais o homem 
torna-se um ser born ou mau tambem tern sua 
origem na comunidade. 0 bem nasce da 
comunicayao politica. Nao se pode fazer do 
individuo um fim absoluto. 0 individuo s6 existe 
com base na sociedade e na cultura. 0 individuo e 
um holograma que traz em si o singular e o 
multiplo. 0 individuo traz em si toda a hist6ria do 
cosmo e da humanidade. 

Se admitimos, ainda, que o ser humano se 
distingue dos outros animais pelo fato de ser livre e 
nao totalmente dependente dos seus instintos, 
mais uma vez devemos concluir que ele alcan9a 
esta condi9ao de liberdade no interior da 
comunidade pais , ainda segundo os gregos, a 
liberdade situa-se exclusivamente na esfera 
politica. 0 mundo das necessidades e 
primordialmente um mundo pre-politico; apenas 
quando o homem consegue libertar-se do dominio 
das necessidades do mero viver, e isto ele 
consegue na comunidade, no ambito politico, ele 
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alcanya a liberdade, torna-se verdadeiramente 
humano.10 

0 ser humano e ao mesmo tempo um ser 
fisico/biol6gico e um ser cultural. Como ser vivo 
deste planeta terra ele depende da biosfera 
terrestre e precisa respe itar estes condicionantes. 
E sua condiyao animal. Sabemos que a condiyao 
animal do ser humano e muito precaria, bem mais, 
pelo menos, do que a da maioria dos outros seres 
vivos que vern ao mundo muito mais equipados, 
com seus sentidos e 6rgaos mais desenvolvidos 
para enfrentar as adversidades e sobreviver. 0 ser 
humano, ao contrario , depende dos outros para 
sobreviver. Sem a cultura o homem seria o ultimo 
dos primatas, alem de nao ser humano. 

Para que o ser humano seja realmente 
humano, ele precisa nascer uma segunda vez , na 
cultura, conforme nos diz H. Arendt. Ele e 
originario do cosmos , da natureza , mas para ser 
homem precisa passar por um processo de 
hominiza9ao que consiste num estranhamento com 
rela9ao ao cosmos , na cria9ao de um 'alem' onde 
tem Iugar a plenitude do humano. Este alem e a 
cultura que constitui junto com a animalidade a 
condiyao humana. A cultura, por sua vez, nasce da 
ayao e do discurso num espa9o comum, publico. 
Nessa esfera, pode-se realizar isso que os gregos 
chamaram de arete e os romanos denominaram 
virtus. Ali adquire-se a excelencia humana. A 
comunidade resu lta do agir e do falar em conjunto , 
sendo que o espa9o da polis situa-se entre as 
pessoas que vivem juntas, ou seja , agem e falam 
em conjunto, nao importando a distiincia fisica que 
existe entre elas. Na a9ao e no discurso, possiveis 
somente na relayao com os outros , os homens 
mostram quem sao, isto e, revelam suas 
identidades pessoais e singulares e, assim, 
ingressam no mundo humano. A cidadania nao 
deriva do direito de ir e vir, das condiy6es de 
participar das atividades econ6micas e da 
inviolabilidade pessoal. Apenas o direito de 
participar da esfera publica confere ao ser humano 
a condi9ao de cidadao, de ser humano plenamente 
emancipado. 

Ha um mundo comum que e o terrene 
comum a todos no qual cada um ocupa um Iugar 
diferente. Jamais um Iugar coincide com o outro. 
"Somente quando as coisas podem ser vistas por 
muitas pessoas, numa variedade de aspectos, sem 
mudar de identidade, de sorte que aqueles que 
estao a sua volta sabem que veem o mesmo na 
mais completa diversidade, pode a realidade do 
mundo manifestar-se de maneira real e fidedigna. " 
(Arendt, 1981, p.67) Desde a era moderna, a 
tendencia e tanto de excluir da esfera publica o 
homem politico, ou seja, o homem que fala e age 
quanto a antiguidade estava interessada em excluir 
o homo faber. Hoje parece que vivemos a inversao 
dessas esferas do publico e do privado. "A esfera 
publica ( ... ) se tornou fun9ao da esfera privada , e a 
esfera privada ( ... ) se tornou a unica preocupa9ao 
comum que sobreviveu." (Arendt, 1981, p.79) 

'" Vcr Ari st6teles. Etica a Nic6macos. Bras ilia: Editora UnB. 
1999 
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A cultura torna possivel a hist6ria porque 
ela acumula em si o que e conservado que pode 
ser transmitido e aprendido de modo que o homem 
possa aproveitar as experiencias de seus 
antepassados e construir o presente e o futuro a 
partir delas. E func;:ao da educac;:ao introduzir as 
novas gerac;:oes na cultura. 0 homem prec1sa 
entender sua cultura. Por este conhecimento ele 
conhece a si mesmo e abre espac;:o para a sua 
participac;:ao na construc;:ao do. futuro individ~al e 
coletivo. Muitos momentos da v1da contemporanea 
o desviam desse objetivo: a midia, a globalizac;:ao, 
o individualismo, o acento colocado na 
racionalidade, no mercadol6gico, no lucro .. 

A competencia sensitiva e ecologica 

0 novo seculo certamente gerara novas 
correlac;:oes entre a racionalidade, a sensibilidade, 
a tecnica. Aparecem sinais de que a 
unilateralidade do homo sapiens (da razao 
cientifica, tecnica, instrumentalizada, econ6mica) 
comec;:a a ceder a incorrer novas sinteses que 
incluem o sensivel, o estetico, o ludico, o sonho, a 
fantasia. Desde o inicio da modernidade o homem 
apostou tudo na racionalidade. Teve muitos 
sucessos, avanc;:os em muitos campos do saber 
que facilitam a vida do homem contemporaneo, lhe 
oferecem conforto, diminuem suas dores e 
sofrimentos, prolongam sua vida. Mas teve 
fracassos tambem, como as guerras, o holocausto, 
as bombas, os desastres ecol6gicos, a poluic;:ao do 
ar, da agua, visual e sonora. E tem a miseria e a 
fome de enorme parcela do humanidade que 
continua ali como uma grande mancha negra. 

Sobretudo foi criado, desde a modernidade, 
a imagem de um homem racional. Unilateralmente 
racional. Pela primeira vez depois de tanto tempo 
temos novamente perspectivas concretas de 
reencontrar as faces perdidas do humano, do 
sensivel, do ludico , do imaginario, do poetico. Dos 
!ados que nao se enquadram na 16gica do 
mensuravel , do calculavel, do previsivel, do 
lucrativo. " As atividades de jogo, de festas, de ritos 
nao sao apenas pausas antes de retomar a vida 
pratica ou o trabalho; as crenc;:as nos deuses e nas 
ideias nao podem ser reduzidas a ilusoes ou 
superstic;:oes: possuem raizes que mergulham nas 
profundezas antropol6gicas; referem-se ao ser 
humano em sua natureza."11 A educac;:ao do futuro 
tera a responsabilidade para que nao se percam os 
transes, a poesia, o magico, o rito, a entrega. 

0 homem, em grande medida, desaprendeu 
a rir e a chorar. A educac;:ao em seus diferentes 
momentos tem sua responsabilidade nisso. 
Tambem a escola tem sua parte de 
responsabilidade. 0 mundo infantil e magico, 
ludico, afetivo. Na medida em que a educamos a 
tornamos racional, tecnica, calculista, econ6mica, 
competitiva. Anulamos o outro lado do humano, o 
lado afetivo, fortuito, generoso. No transcurso 
educative importantes faces do humano ficam pelo 
caminho. Para Arist6teles, a boa vida, o estar 

11 E. Morin. Op. cit.. p.59 
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juntos ti"nha um fim em si mesmo, era o bem que 
fundamentava os outros. Hoje, tudo o que fazemos 
tem que ter um sentido fora de si mesmo, ter 
alguma utilidade. Ate com relac;:ao as amizades 
perguntamos para que nos servem. Os amigos sao 
como objetos, OS que nao SaO uteis SaO 
descartados. A vida esta marcada pelo 
mercadol6gico. 12 

Havera uma nova sintese entre a razao 
cientifica e a razao demente? Temos medo da 
razao demente, da razao que nao podemos 
calcular, prever, que nao se enquadra. Mas foi a 
razao cientlfica e tecnica que levou a humanidade 
a beira do abismo nao a razao demente. Alias, o 
conhecimento e o saber avanc;:am pelas trilhas 
desconhecidas e imprevisiveis das incertezas, do 
ainda nao desbravado. 0 genio nasce da 
desconfianc;:a, do que e incontrolavel e indomavel; 
do que nao se deixa capturar em definitive. 0 
professor precisa, sem duvida transmitir os 
conhecimentos organizados, mas nao sob pena de 
desestimular o apetite pelo novo, a coragem da 
duvida, o risco da curiosidade. 

Alem desse aspecto da 
redimensionalizac;:ao, da racionalidade, ha um 
outro lado importante disso que poderiamos 
chamar de nova 'ecologia' do entendimento, do 
aprender. As crianc;:as necessitam alcanc;:ar uma 
nova dimensao da compreensao. Elas precisam 
entender a condic;:ao humana na perspectiva de 
seu mundo, de seu ambiente, de sua cultura, mas 
precisam compreender tambem a condic;:ao na 
nova perspectiva mais ampla, planetaria. Trata-se 
de uma nova ecologia educativa que se desenha 
para o futuro. 

Um mundo globalizado, que segue marcado 
por aproximac;:oes e distanciamentos entre 
democracias e ditaduras, riqueza e pobreza, 
oriente e ocidente, liberalismo e fundamentalismo, 
centro e periferia, intelectualismo e sensibilidade, 
virtualidade e experiencia, trabalho e lazer. Temos 
um tecido planetaria cheio de antagonismos e 
rupturas. Dizem que os meios de comunicac;:ao nos 
aproximam, que o mundo tornou-se uma aldeia. 
Mas sera realmente assim? A Internet e a 
coqueluche do momenta. Na verdade, apenas 6% 
da populac;:ao mundial tem acesso a internet e no 
Brasil sao apenas 3%. Como devem achar 
estranho aqueles 94% ou, no caso do Brasil, os 
97% que nao acessam a Internet quando s6 
ouvem falar de redes, de fluxos de informac;:oes 
que viajam, virtualmente, por todos os quadrantes 

12 Neste contexto vale a pena lembrar as palavras de Adorno a 
respeito do ato de presentear que Iemos no aforisma 21 de sua 
Minima Moralia: " Ate o ato privado de dar presentes fot 
rebaixado ao nivel de uma fu11c;ao social que se efetua com uma 
racio11al idade contrariada. com base 110 cumprime11to cuidados 
de um orc;amento (11a traduc;ao de Luiz Eduardo Bicca: Budget) 
estipulado. numa avaliac;ao ceptica acerca do outro e com o 
menor estorc;o possivel. 0 verdadeiro ato de presentear 
encontrava sua felicidade na imagi11ac;ao da felicidade do 
recebedor. E isso quer dizer: escolher, dedicar tempo, desviar-se 
de suas ocupac;oes, pensar 110 outro como sujeito: o contn\rio da 
negligencia. Eis ai alga de que quase nin~uem mais e capaz." 
Th. Adorno, Minima Moralia. Sao Paulo: Atica. 1992. pJS 
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do mundo em tempo real? No Brasil o fen6meno 
Internet ainda esta limitado as classes media e 
alta, cujos filhos comec;:am a identificar a atividade 
de pesquisa pelos professores com c6pia de textos 
ou imagens disponiveis na Internet. Mesmo assim, 
estes meios estao em ascensao e, de uma forma 
ou outra, afetam a todos. 

A televisao talvez seja o meio mais popular 
que penetra OS lares de todos e que e responsavel 
por grande parte dos conhecimentos, sentimentos 
e desejos que as crianc;:as trazem quando chegam 
a escola. Estas formas de comunicac;:ao 
representam uma nova gratia de novos textos que 
exigem capacidades de leitura e interpretac;:ao 
distintas daquelas tradicionais. Trata-se de uma 
nova realidade extremamente agressiva e invasiva 
e perturbadora da intimidade. N6s todos, 
professores de modo especial, precisamos nos 
realfabetizar para, primeiro, podermos entrar em 
sintonia com nossos alunos, entende-los, para, a 
seguir, estimular um processo de conscientizac;:ao 
acerca do significado destes meios de 
comunicac;:ao na vida de cada. Alem desses 
aspectos mais gerais, os jovens e crianc;:as 
precisam aprender a decifrar os c6digos e signos 
usados nos meios de comunicac;:ao tanto para 
aproveitar o que de bom oferecem quanto para 
defender-se do lixo que jorra aos borbot6es das 
telas diretamente para a intimidade de nossas 
salas de estar e para que nao sejam presas faceis 
de um bem orquestrado processo de colonizac;:ao 
ideol6gica. E n6s professores precisamos ter 
competencia para inicia-los e guia-los nesse 
processo. Nao adianta apenas determinar horarios 
ou proibir. Nestes casos, a influencia chega de 
modo indireto pelas conversas , atitudes, desejos 
dos amigos e colegas. 

Alem desse cenario do conhecimento em si 
e das formas de comunicac;:ao, ha a importante 
questao de suas consequenc1as. A ciencia 
moderna consagrou o homem como sujeito 
epistemico, mas expulsou-o como sujeito humano. 
Valor tem o conhecimento fatual, objetivo, util. A 
ciencia nao tolera a interferencia de valores 
humanos, eticos, culturais . (Sousa Santos, 1999, 
p.50) 0 homem pela ciencia debruc;:ou-se sobre a 
natureza, mas em vez de unir-se a ela comec;:ou a 
explora-la com tal voracidade que a destruiu e 
continua destruindo. 0 conhecimento funcional 
passou a ocupar todos os espac;:os e desrespeitar 
todos OS limites. A utilidade tornou-se 0 unico 
criteria de legitimac;:ao do conhecimento. 0 homem 
perdeu o sentido da contemplac;:ao. A utilidade tem 
o sentido do dominio, da posse, da explorac;:ao. A 
contemplac;:ao tem o sentido da partilhamento, do 
publico, do respeito, do prazer da comunhao. Por 
isso e preciso ter, possuir, excluir os outros, cercar. 
Nao basta olhar a flor do jardim publico alegrar-se 
com os outros por sua beleza e harmonia; e 
preciso, arranca-la, apossar-se dela, leva-la para 
casa, impedir que outros tambem a apreciem. Com 
razao, Souza Santos nos diz que "a qualidade do 
conhecimento afere-se menos pelo que ele 
controla ou faz funcionar no mundo exterior do que 
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pela satisfac;:ao pessoal que da a quem a ele acede 
eo partilha." (Sousa Santos, 1999, p.54) 

Conclusao 

Haveria ainda muitos outros movimentos 
presentes no tecido da sociedade contemporanea 
que poderiam ser analisados na perspectiva do 
educativo. Muitos autores assinalam com 
insistencia o lema da heterogeneidade, do 
multiculturalismo (aqui apenas mencionado), das 
preocupac;:6es eticas que atualmente vivem um 
verdadeiro renascimento, 13 a flexibilizac;:ao, a 
sensibilidade etc. etc. Penso, porem, que os 
aspectos assinalados sao suficientes para indicar a 
necessidade de se pensar a formac;:ao dos 
professores em termos de novas perspectivas que, 
sem negar as tradicionais , exigem novas 
competencias para o exercicio da docencia no 
contemporaneo. Conscientemente nao me referi a 
problemas concretos da pratica educativa do 
quotidiano escolar (curricula , conteudo, relac;:ao 
professor/aluno, metodo, aspectos administrativos, 
disciplinares, avaliativos etc) nao por julga-los 
menos importantes, mas por uma opc;:ao de 
enfoque neste pequeno trabalho. 0 que quis dizer 
e que as competencias do professor nao se 
restringem mais aquelas tradicionais de dominio de 
conhecimentos, de metodos de ensino, de 
administrac;:ao de classe, tecnicas avaliativas, mas 
que vao alem, atingindo uma leitura da complexa e 
incerta realidade na qual vivemos. Atingimos o 
mais elevado grau de desenvolvimento cientifico 
da hist6ria e nos sentimos mais inseguros que 
nunca; conhecemos a natureza como nunca antes, 
mas nos separamos dela, nos tornamos seus 
inimigos; estudamos relac;:6es humanas, formas de 
viver em conjunto, trabalhamos em equipe e nos 
isolamos cada vez mais uns dos outros; fazemos 
previs6es do futuro e nunca o futuro foi tao incerto; 
fizemos do trabalho uma das preocupac;:6es 
centrais de nossa cultura e nao temos emprego; 
desenvolvemos as mais sofisticadas tecnicas de 
produc;:ao de alimentos e morremos de fome. 
Assim poderiamos seguir enumerando as 
contradic;:6es do nosso tempo. Estas quest6es o 
professor deve integrar no seu trabalho educativo, 
e sua capacidade de traze-los a consciencia dos 
alunos sera um dos criterios pelos quais podera 
ser julgada a sua competencia. Esta consciencia 
podera ser o germe da transformac;:ao. 

Existe uma relac;:ao intima entre as 
competencias esperadas de um professor e a 
realidade humana, social, cultural e material na 
qual ele atua. Na medida em que esta realidade se 
transforma, mudam tambem as expectativas com 
relac;:ao a educac;:ao e seus agentes, em primeiro 
Iugar o professor. Nao e necessaria decidir se 
estamos na soleira de uma nova era ou nao, se 
estamos as voltas com a transformac;:ao total de 
paradigma para admitirmos que vivemos numa 
epoca de profundas transformac;:6es em relac;:ao a 

L' Recomendo a leitura de um interessante livro sobre o lema 
etica e educa<;ao de Alvori Ahlert. A eticidade da educa<;ii.o. 
ljui: Editora Unijui, 1999. 
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atitude diante do saber cientifico, do 
comportamento etico, da experiencia estetica. 
Parece que nos encontramos num reequilibrio das 
diversas faces da racionalidade humana que pode 
representar a origem de uma nova ecologia 
epistemica, etica e estetica. Esta nova realidade da 
praxis humana, sera hist6rica e precaria, em 
permanente constituigao. Nao podemos fazer 
calculos sobre o futuro e dos resultados desses 
calculos derivar receitas para a educagao, para a 
formagao de professores. As competencias 
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docentes s6 podem ser estabelecidas atraves de 
um processo reflexive que deve buscar 
sustentagao num referencial abrangente que 
ultrapassa os limites estreitos da teoria e da pratica 
pedag6gica em sentido estrito. Sao resultado 
(precario) de um processo de reflexao permanente 
do qual participam diferentes agentes sociais. 0 
principia orientador e fixo dessa reflexao deve ser 
o entendimento da educagao como um processo 
que vise ao desenvolvimento, ao bem estar e a 
felicidade do ser humano. 
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