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introducAo 

No decorrer dos dez anos da instituida Decada da Educagao', assistimos o 

empreendimento de diferentes politicas publicas no ambito da formagao de professores da 

educa9ao basica. A Lei de Diretrizes e Bases da Educafao Nacional (LDB), n0 9.394, 

promulgada em 20 de dezembro de 1996, por meio dos artigos n0 64 e 872, delibera que a 

forma9ao de professores da educa9ao basica devera ser realizada, preferencialmente, em 

nivel superior, e sera exigida, no prazo de dez anos apos a data da promulga9ao da lei, 

como forma9ao minima desses profissionais. Faculdades de Pedagogia publicas e privadas 

e Centres Universitarios, impelidos pela LDB de 1996, aumentaram sua oferta e 

diversidade de cursos. Criaram de forma desordenada cursos universitarios ou de 

complementa9ao pedagogica, para a forma9ao de professores da educa9ao basica e 

pedagogos. A iniciativa privada, alem da demanda dos jovens professores, alcan90u um 

mercado bastante grande de profissionais ja empregados, que incertos de suas garantias 

profissionais, foram procurar certifica9oes adequadas a Iegisla9ao. 

Freitas, em varios estudos analisa as transforma96es no campo da forma9ao dos 

profissionais da educa9ao, e ja em 2002 aponta que: 

"Com efeito, desde 1998 cresce em nosso pals o mimero de IBS, aumentando signifieativamente 
o mimero de cursos nas areas com maior demanda. A area da educa^ao - cursos de pedagogia e 
algumas licenciaturas (letras e matematica) - e a area de maior crescimento, perdendo apenas 
para os cursos de administra^ao. (...) somente no ano de 2000 foram autorizados 142 novos 
cursos de pedagogia nos diferentes estados. Apesar de todos os esfor90s das comissSes de 
especialistas no sentido de garantir a qualidade dos cursos a serem autorizados, nestes liltimos 
quatro anos do Govemo Fernando Henrique observa-se a expansito desordenada e, portanto, 
com qualidade comprometida, de cursos e instituifdes de ensino superior para forma^o de 
professores. Criados como instituifdes de carater tecnico-profissionalizante, de baixo custo, a 
expansSo exponencial desses novos espa50s de formatSo objetiva, com raras excesses, 
responder as demandas de grande parcela da juventude atual por educa^ao em nivel superior, 
oferecendo-lhes uma qualificafao mais agil, flexlvel, adequada aos princlpios da produtividade e 
eficiencia e com adequafao as demandas do mercado competitivo e globalizado"(Freitas, 2002, 
p. 144). 

De acordo com Freitas (2007), percebe-se que a fonna adotada, desde 2000, para a 

forma9ao de professores em exercicio na educa9ao basica, responde a recomenda96es dos 
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organismos intemacionais, como forma de atender massivamente a demanda emergente por 

forma^ao, com custos reduzidos. Com isso, entende-se que a configura9ao dada para as 

deliberat^oes da LDB de 1996 serve mais as exigencias dos organismos intemacionais para 

o fomecimento de emprestimos, do que a uma educa9ao gratuita, publica, e de qualidade, 

tambem garantidas nesta lei. 

No Estado de Sao Paulo, a partir do final da decada de 1990, inicia-se o processo de 

extin9ao das escolas de forma9ao de professores em nivel medio (Modalidade Normal ou 

Magisterio). A demanda da forma9ao de professores atendida nessa modalidade passou a 

constituir, juntamente com os professores ja formados no ensino medio, um significative 

publico alvo para o fortalecimento financeiro do mercado privado3 das Institui96es de 

Ensino Superior (IES). 

Muitos professores se sentiram inferiorizados e desestabilizados na sua situa9ao 

funcional (aqueles em periodo probatorio ou contratados pela iniciativa privada). Havia 

muitas duvidas quanto a organiza9ao dos concursos publicos para professores, alguns 

admitindo a forma9ao somente no magisterio e outros assumindo a forma9ao superior como 

requisite basico para assun9ao de cargo publico de professores. 

"Pressionados pelo art. 87, § 4° da LDB n0 9.394/96 que estabelece que "Ate o fim da Decada da 
EducafiJo somente serSo admitidos professores habilitados em nivel superior ou formados por 
treinamento em servi^o", os professores tern sido levados a freqiientar cursos de qualidade duvidosa 
em grande parte pagos por eles. Em varios estados tais cursos s3o, em geral, uma demanda das 
prefeituras que os terceirizam ou "contratam" as IES (publicas ou privadas), as quais realizam 
processo seletivo especial de modo que possam atender a esta demanda especlfica." (Freitas, 2002, 
p.148). 

Aliado ao crescimento das Institui96es de Ensino Superior privadas, as 

universidades publicas vem sofrendo interferencias de politicas publicas que caminham 

cada vez mais para as privatiza9oes e terceiriza9oes do ensino superior publico: 

"O crescimento vertiginoso e desordenado do setor privado, e a crescente crise de inadimplencia e 
esvaziamento de seus cursos de forma^o de professores, contrasta com o processo de estagna9ao das 
IES publicas, assoladas pela redu^ao dos recursos publicos para manuten^ao de suas atividades 
basicas, pela falta de professores, pelos baixos salarios, e evidencia as condifoes restritivas para a 
definifao de uma polltica de formagao de professores voltada para o aprimoramento e a melhoria da 
educaySo basica e da escola publica." (Freitas, 2003, p.l 113). 
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Contudo, as universidades publicas, tambem preocupadas com as novas exigencias 

de forma^ao e com a crescente demanda e apropria9ao (em massa) da forma^ao de 

profissionais da educa^ao pela iniciativa privada, discutem e iniciam Programas Especiais, 

com objetivo de contribuirem na forma^ao continuada dos professores em exercicio, 

entretanto, sem alterar a oferta de vagas nos sens tradicionais cursos de pedagogia. 

No caso das universidades publicas paulistas (USP e UNESP) foi implementado, em 

conjunto com a Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo, o Programa de Forma9ao 

Universitaria para professores em exercicio (PEC - Forma9ao Universitaria ou PEC FOR 

PROF)4 com objetivo de formar em nivel superior 12.400 professores da educa9ao basica, 

por meio de utiliza9ao de novas tecnologias, (com uso de videoconferencias e professores 

tutores). A Universidade Estadual de Campinas participou do inicio do planejamento e das 

primeiras discussoes do PEC, no entanto, retirou-se e elaborou seu proprio programa de 

forma9ao inicial e continuada dos professores que tinham certifica9ao somente em nivel 

medio, para a atua9ao na Educa9ao Infantil como nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Esta forma9ao se diferenciava por ser inteiramente presencial e com uma proposta 

inovadora de parceria com os municipios da regiao metropolitana de Campinas. 

Assim, em 2002, a Faculdade de Educa9ao da UNICAMP, em parceria com a Pro- 

Reitoria de Gradua9ao da UNICAMP e as Secretarias de Educa9ao de 19 municipios 

participantes do Forum de Secretarios de Educa9ao da Regiao Metropolitana de Campinas, 

iniciou a implementa9ao do Programa Especial para Forma9ao de Professores em Exercicio 

(PROESF), atendendo a demanda das redes municipals dos municipios da regiao 

metropolitana de Campinas (RMC)5. 

As diretrizes do PROESF serao foco deste artigo, como tambem a estrutura 

diferenciada a que se propos na Forma9ao de Professores em Exercicio. Alguns 

questionamentos serao levantados a partir de um lugar determinado, o de minha forma9ao e 

atua9ao profissional, enquanto estudante do curso de especializa9ao e Assistente 

Pedagogica (AP) do programa, e, atualmente, funcionaria da Secretaria Municipal de 

Educa9ao de Campinas. 
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As Diretrizes do Programa PROESF - seus diferenciais 

O PROESF foi criado para atender a demanda de forma^ao superior e continuada 

concomitantemente, dos professores em exercicio formados em nivel medio dos 19 

municipios da Regiao Metropolitana de Campinas. 

No artigo A Formagao Superior de Professores em Exercicio: a experiencia da 

UNI CAMP na regiao metropolitana de Campinas (2007), os coordenadores deste 

Programa, tambem professores da Faculdade de Educa^o da UNICAMP, Pereira, Leite e 

Soligo afirmam que o PROESF 

"(...) 6 o resultado das preocupafoes poh'tico-socio-educacionais, tanto da Faculdade, como da 

Universidade e da sensibilidade dos municipios que integram a Regiao Metropolitana de 

Campinas (em niimero de 20). Ele representa a concretizafao de uma meta comum, 

empreendida em prol da melhoria da qualidade da educate publica e da formafSo dos 

professores na regiao em que a universidade estd inserida, aldm de representar o envolvimento 

desta, com as politicas educativas da regiao. Com esta junfao de objetivos e esfor90s, o 

programa foi planejado, organizado e esta sendo desenvolvido na forma de colabora9ao entre a 

Faculdade de Educa9§o da UNICAMP e as Secretarias Municipals de Educa9ao Municipal, (p. 

222)". 

Segundo Pereira e Leite (2007), o projeto nao deveria contemplar apenas a oferta de 

um curso de Pedagogia, mas, tambem, ser efetivo para a sua Regiao, no alcance de uma 

educa^ao de qualidade. O Programa foi estruturado de forma que, a partir do curso inicial 

oferecido aos professores em exercicio, fossem formulados atendimentos de educa^ao 

continuada atraves de Nucleos de Formagao. A proposta, alem da forma9ao dos professores 

em exercicio, visava tambem instituir e/ou fortalecer, em cada municipio, a educafao 

continuada dos profissionais do quadro do magisterio (nos nucleos de formafao 

continuada), elaborar e estabelecer politicas de formagao continuada de forma autonoma e 

que atendessem as necessidades reais dos profissionais e dos projetos pedagogicos das 

escolas. 

Para tanto o Programa se compos de tres grandes dimensbes e objetivos; 

1. Curso de Pos Gradua9ao, em nivel de Especializa9ao; FUNDAMENTOS 

CIENTIFICOS E DIDATICOS DA FORMAGAO DE PROFESSORES. Tinha 
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como principal objetivo formar em m'vel de especializayao latu sensu um grupo 

especifico de profissionais das redes municipals (professores, especialistas e 

assessores das Secretarias municipals, dentro do quadro efetivo das redes) para 

desempenharem a fun^ao docente como assistentes pedagogicos no curso de 

gradua9ao; 

2. Curso de Graduatjao em Licenciatura Plena em Pedagogia, tendo como objetivo 

atender a demanda de 19 municipios, tendo como fundamental meta habilitar os 

professores em exercicio na educafao infantil e series inicias do ensino 

fundamental, em curso de forma^ao universitaria; 

3. Organizar Centres de Forma9ao Continuada nos municipios da regiao 

metropolitana de Campinas participante do Programa subsidiando as Secretarias 

de Educa9ao municipals na organiza9ao de Nucleos de Forma9ao Continuada 

para os professores em exercicio. (Pereira, Leite, Soligo, 2007) 

O documento Curso de pedagogia para professores em exercicio da rede de 

educagao municipal da regiao metropolitana de Campinas (FE/UNICAMP, mimeo), 

dispoe sobre a Proposta do curso e foi elaborada justificando que: 

"A Faculdade de EducapSo da UNICAMP, centre de referencia na formafao de educadores ha 

mais de 30 anos, atuando nos m'veis de graduafSo e pos-gradua^o, reconhece a importancia dos 

termos do artigo 67 da LDBN/96 e da crescente solicitafiSo de professores e dos municipios da 

RMC. Assim, ao lado das constantes lutas em prol das melhorias de qualidade da educa^o, das 

condifdes de trabalho e salario dos professores, enfatizando a necessidade de a^des politicas e 

sociais que possibilitem a valorizafSo do profissional da educafao e de sua carreira, propde o 

curso de Pedagogia para Forma^ao de Professores em Exercicio, entendendo com isso contribuir 

para a melhoria da qualidade do ensino publico num estreito relacionamento com a comunidade 

escolar e a sociedade em que esta inserida. (...) A coordena^o dos dois cursos - o de 

Especializa(;ao e o de Pedagogia estd a cargo da Faculdade de Educagao da UNICAMP e sua 

gestSo fmanceira ser^ feita a partir de verbas especialmente aprovadas para esse fim pela 

Assembleia legislativa do Estado de Sao Paulo na Lei 11010 de 28 de dezembro de 2001. (Piano 

do Curso de Pedagogia, [s.d.], p. 4-5)". 
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Somente em 2005, o Conselho Estadual de Educafao, aprovou, em carater 

excepcional, o Programa da UNICAMP, autorizando o trabalho que foi iniciado em abril de 

2002. 

PROESF - o curso de especializa^o 

Este curso teve como principal objetivo capacitar um grupo de profissionais da 

educate (trabalhadores das secretarias municipais participantes do Programa) para atua^ao 

docente no curso de Pedagogia do PROESF, sempre orientados e supervisionados pelos 

professores da FE/UNICAMP. 

"0 Curso de Especializa9ao visou a preparafao de Assistentes Pedagogicos, para auxiliarem os 

professores da Faculdade de Educa^ao a desenvolverem suas disciplinas. A elabora^ao e o 

oferecimento desta prepara^ao resultaram da impossibilidade de o numero de doeentes da 

Faculdade atender a todo o curso, uma vez que, para dar conta da demanda de professores sem 

curso superior atuando nas redes municipais, estan'amos abrindo 400 vagas por ano." (Pereira, 

Leite, Soligo, 2007, p.223) 

Cada Secretaria Municipal participante da KMC, junto com os coordenadores do 

PROESF, selecionaram profissionais segundo os criterios basicos definidos pelo programa 

para participarem do grupo de Assistentes Pedagogicos, possibilitando criar um conjunto de 

profissionais para posterior formafao continuada, como tambem oferecer pessoal 

qualificado para ministrarem as aulas nos polos do PROESF. 

"Assim, os alunos do curso foram selecionados pela Faculdade de Educafao, a partir dos 

quadras que compdem o corpo docente das Secretarias Municipais dos municipios e que 

atendessem os seguintes criterios: 

• Professores/as com formagao superior em Pedagogia e, de preferencia, com P6s- 

Gradua9ao ou Especializa9ao. 
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• Professores/as com reconhecida "lideranija pedagogica" nas escolas e comprometidos 

com a educa^ao. 

• Professores/as que tivessem interesse em participar do projeto, uma vez que teriam o 

compromisso com a docencia no curso de Pedagogia e com a atua^ao nos futures 

Nucleos"(Pereira; Leite e Soligo; 2007, p.224). 

Alem desta sele^ao, via municipios da KMC, foi realizada, atraves da propria 

Faculdade de Educa^ao, uma outra sele?ao (para vagas nao preenchidas de alguns 

municipios). Essas vagas foram destinadas a ex-alunos da graduate, pos-graduai^ao da 

FE/UNICAMP que tinham experiencia com formafao de professores. Foi feita entrevista e 

discussao tematica com os interessados (havia cinco interessados, e todos ingressaram no 

curso). For esta via, fui selecionada para o Programa. 

Este Curso de Especializafao foi elaborado para subsidiar e oferecer infra-estrutura 

ao curso de pedagogia do PROESF, qualificando os professores e especialistas das redes 

nas diversas disciplinas da graduate que seriam oferecidas. Para tanto, esta especializafao 

foi sub dividida em tres blocos, reunindo disciplinas por eixos (de acordo com a estrutura 

do curso de gradua9ao do PROESF) a saber: 

1. Organiza^ao do Trabalho Docente; 

2. Pedagogia Inclusiva e Politica de Educafao; 

3. Teoria Pedagogica e Produce de Conhecimento. 

Os tres eixos curriculares do curso de Pedagogia constituiram os tres blocos em que 

foram divididas a especializa9ao. Cada bloco teve um fio condutor que direcionava o 

estudo e o future trabalho docente, tanto alinhavando os pressupostos teoricos, como 

possibilitando uma articula9ao interdisciplinar - das disciplinas de cada eixo curricular, 

como tambem entre os tres blocos, articulando a forma9ao teorica em todo o curso (porem 

nao aprofundada durante o curso, como tambem nao propiciada pela estrutura fechada da 

forma9ao na especializa9ao). 

Na sele9ao dos estudantes deste curso de especializa9ao (alunos que eram 

profissionais das redes municipals, ja graduados ou pos graduados), cada um indicou a area 

de concentra9ao que gostaria de estudar (o que na grande maioria das vezes foi respeitada) 

constituindo assim 3 grupos, com 24 alunos cada, que estudaram as disciplinas de cada 

bloco. 
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O bloco 1, denominado "Cultura Teorico - Educativa e Organizagao do Trabalho da 

Escola" contemplou e aprofundou os fundamentos da educaijao: Pensamento Filosofico e 

Educa^ao; Pensamento Psicologico e Educa^ao; Pensamento Sociologico e Educa9ao; 

Pensamento Historico e Educa^ao; Politica Educacional e reformas educacionais 

Planejamento e Gestao Escolar; Educa^o e Tecnologia; Curriculo e Escola. 

O bloco 2 enfatizou o estudo acerca das diferentes areas do conhecimento escolar e 

foi intitulado de "Cultura Pedagogica e Produijao de Conhecimento". Compreende as 

disciplinas: Teoria Pedagogica e Produqiao em Lingua Portuguesa; Teoria Pedagogica e 

Produijao em Matematica; Teoria Pedagogica e Produ9ao em Artes; Teoria Pedagogica e 

Produ9ao em Educa9ao Fisica; Teoria Pedagogica e Produ9ao em Historia; Teoria 

Pedagogica e Produ9ao em Geografia; Teoria Pedagogica e Produ9ao em Ciencias e Meio 

Ambiente; Teoria Pedagogica e Produ9ao em Saude e Sexualidade. 

"Cultura Inclusiva e Politicas de Educa9ao", denomina9ao do Bloco 3, destaca a 

abrangencia da 3930 educativa e a reflexao de aspectos especificos da realidade escolar, 

trabalhando as disciplinas: Multiculturalismo e Diversidade Cultural; Educa9ao de crian9as 

0-3; Educa9ao de crian9as 4-6; Educa9ao Nao - formal; Avalia9ao; Pesquisa 

Educacional; Educa9ao Especial; Temas transversais. 

No final do Programa PROESF (2008), cada bloco compos uma area de 

concentra9ao do curso de especializa9ao dentro do Programa, sendo que o certificado sera 

diferenciado para cada uma das tres enfases, relacionando o nome da area de concentra9ao 

estudada. 

As disciplinas de cada bloco foram trabalhadas com a carga horaria de sessenta 

boras cada, de forma concentrada em quatro semanas de aulas, em tempo integral - das 8h 

as 12 e das 14h as 18h, duas disciplinas por mes. Cada turma do curso de especializa9ao 

pode aprofimdar os conteudos das oito areas, participando de um intense curso teorico e de 

uma forma9ao especifica para a forma9ao de professores na gradua9ao. 

A especializa9ao oferecida pelo PROESF aos pedagogos em nivel de pos- 

gradua9ao, no sentido de qualifica-los para a forma9ao de professores, caracterizou-se 

como elemento inovador nos programas de forma9ao continuada de professores, 

principalmente pelo seu enfoque direcionado a docencia universitaria, o que constituiu uma 

importante forma9ao teorica, como tambem propiciou uma grande experiencia na carreira e 
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na atua^ao de todos os participantes, seja ministrando aulas nos cursos de Pedagogia (que 

constituia a parte pratica da especializa9ao), como na atua^ao profissional que cada um 

exercia (na docencia ou como especialista da educafao), nas redes municipals a que 

pertenciam. 

Os municipios subsidiaram o curso em tempo integral para os profissionais 

selecionados, dispensando-os no horario de trabalho para a sua realizatjao. Para tanto, os 

profissionais selecionados se comprometeram, ao finalizarem a parte teorica do curso, 

assumirem as aulas da gradua^ao do PROESF, como tambem participarem de cursos e 

atividades de forma^ao continuada das redes a que estavam ligados. 

A coordenafao do PROESF realizou varias discussoes com os professores da FE 

para o planejamento e organiza9ao dos cursos (pedagogia e especializa9ao), e algumas 

diretrizes gerais foram estabelecidas para as aulas na especializa9ao, como destaca a 

circular n0l do curso de especializa9ao (mimeo), elaborada pela coordena9ao do Programa, 

no inicio do curso: 

"Com relafSo ao planejamento dos cursos, lembramos que algumas diretrizes gerais foram 

discutidas: a) dado que este curso foi planejado para preparar os professores auxiliares para 

atuarem no curso de Pedagogia, foi proposto que cada professor assuma, como um dos seus 

objetivos, que os alunos planejem o curso a ser desenvolvido a partir de agosto; b) sugeriu-se 

tambem que cada disciplina tente garantir dois aspectos; - o "estado da arte" com rcla^ao ao 

conhecimento da drea; - as possiveis relafoes entre este conhecimento e as praticas docentes dos 

professores." (mimeo) 

As aulas da Especializa9ao do PROESF iniciaram, como previsto, em 18 de mar90 

de 2002, com 3 grupos de 24 alunos. 

Como aluna da especializa9ao cursei o Bloco 1 e como exemplo as disciplinas 

foram assim dispostas e trabalhadas: 

De 18/03/02 a 12/04/02 

segunda ter^a quarta quinta sexta 

Das 8 ds 12h Pensamento 

Filosdfico 

Educafdo e 

Tecnologia 

Pensamento 

Filosdfico 

Pensamento 

Filosdfico 

Educafdo e 

Tecnologia 

Das 14 ds 18h Pensamento 

Filosdfico 

Educa^do e 

Tecnologia 

Educa^do e 

Tecnologia 

Pensamento 

Filosdfico 

Educa^ao e 

Tecnologia 
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De 15/04/02 a 10/05/02 

segunda terfa quarta quinta sexta 

Das 8 I2h Pensamento 

Socioldgico 

Pensamento 

Historico 

Pensamento 

Socioldgico 

Pensamento 

Socioldgico 

Pensamento 

Histdrico 

Das 14 ^s 18h Pensamento 

Socioldgico 

Pensamento 

Historico 

Pensamento 

Histdrico 

Pensamento 

Socioldgico 

Pensamento 

Histdrico 

De 13/05/02 a 07/06/02 

segunda terfa quarta quinta sexta 

Das 8 ^s 12h Politica 

Educacional 

Planejamento 

GestSo 

Politica 

Educacional 

Politica 

Educacional 

Planejamento 

GestSo 

Das 14 ^s 18h Politica 

Educacional 

Planejamento 

GestSo 

Planejamento e 

GestSo 

Politica 

Educacional 

Planejamento 

Gestao 

De 10/06/02 a 05/07/02 

segunda terfa quarta quinta sexta 

Das 8 ^s 12h Pensamento 

Psicoldgico 

Curriculo e 

Escola 

Pensamento 

Psicoldgico 

Pensamento 

Psicoldgico 

Curriculo e 

Escola 

Das 14 ^s 18h Pensamento 

Psicoldgico 

Curriculo e 

Escola 

Curriculo e 

Escola 

Pensamento 

Psicoldgico 

Curriculo e 

Escola 

Como perspectiva de forma^ao inicial para o trabalho na graduai^ao, cada disciplina 

desenvolveu seu conteudo inicial neste periodo e os alunos foram avaliados com trabalhos 

de conclusao em cada uma. 

Esta parte de fundamenta9ao teorica do curso de especializafao teve como carga 

horaria um total de 480 boras para cada bloco e ao final das aulas teoricas, o curso previa a 

parte pratica, ministrando aulas de duas das areas estudadas (escolhidas em acordo entre 

professores da FE/Coordena^ao do PROESF e alunos/professores do curso de 

especializa9ao). 

Escolhidas as duas disciplinas para cada um dos APs, os grupos de supervisao e 

orienta9ao iniciaram suas reunioes para a elabora9ao de piano de curso e estudos referentes 

a disciplina que iriamos ministrar. Pelo menos 5 profissionais compunham os grupos de 

APs de cada disciplina, que mantinham encontros sistematicos com os professores da 

11 



FE/UNICAMP, responsaveis pelas disciplinas da graduai^ao (na grande maioria dos casos, 

os mesmos docentes que trabalharam a disciplina na especializa^ao). 

Devido aos cursos de pedagogia e de especializa^ao do PROESF serem tao 

diferenciados dentro da UNICAMP, muito teve que ser construido (inclusive legisla^ao 

especifica) para dar conta das especificidades dos cursos. [essa questao e importante, mas 

voce nao desenvolve] 

Trabalhei com a disciplina PE101 - Educa5ao, Tecnologia e Comunica^ao, sob 

orienta^ao e supervisao do Professor Sergio Amaral, no semestre de ingresso das alunas. 

Foram 09 turmas de ingressantes entre 2002 e 2005 duas turmas em cada semestre e uma 

turma que compartilhamos eu e Simone Marconatto [?] (tambem AP de Tecnologia). 

A segunda disciplina do curso que ministrei foi PE401 - Politica Educacional e 

Reformas Educativas, sob orientayao e supervis3o da Professora Heloisa Pimenta, no 

quarto semestre do curso. Nos anos de 2004 e 2005, trabalhei com tres turmas do 2° ano do 

curso. 

O programa foi fmanciado por recursos extemos a Universidade, oriundos do 

Govemo Estadual de Sao Paulo, especificos para este projeto, o que possibilitou a 

UNICAMP a constru9ao de salas de aula, aquisi9ao de mobiliarios adequados e 

equipamentos audio-visuais necessaries para o desenvolvimento dos seus cursos, como 

tambem para o pagamento dos professores envolvidos no PROESF e das bolsas oferecidas 

aos alunos da especializa9ao que ministraram as aulas ao longo do curso de Pedagogia. 

PROESF - o curso de pedagogia 

No intuito de atender efetivamente as necessidades das estudantes de Pedagogia 

deste Programa, considerando que todas trabalham em salas de aula durante o dia (em 

muitos casos em dois periodos e em alguns casos em municipios diferentes), as aulas do 

curso de Gradua9ao do PROESF foram divididas em 3 polos, oferecendo maiores chances 

de permanencia e fmaliza9ao da universidade. Um polo em Campinas, um em Americana e 

outro em Vinhedo. 
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A cada ano de ingresso, eram 10 turmas (de 40 alunas cada), das diversas redes 

municipals da RMC. Cada municipio tinha uma cota de vagas (proporcionalmente a 

demanda apresentada) em cada vestibular, sendo seus profissionais classificados de acordo 

com edital especifico de ingresso no PROESF. As professoras ja sabiam em qual polo 

estudariam, pois os municipios foram divididos nos tres polos, segundo criterio de 

proximidade geografica e capacidade de atender a demanda. 

O polo de Campinas atendeu os alunos pertencentes as redes de: Campinas, 

Amparo, Artur Nogueira, Holambra, Hortolandia, Jaguariuna, Monte Mor, Paulinia e Santo 

Antonio de Posse; o polo de Americana: Americana, Nova Odessa, Piracicaba, Santa 

Barbara e Sumare; e o polo de Vinhedo: Vinhedo, Itatiba, Valinhos e Indaiatuba (este 

ultimo com algumas turmas no inicio e posteriormente transferido para a UNICAMP). 

Em Campinas, as aulas foram dadas no campus da UNICAMP, nas salas de aulas de 

varies institutes, como no ciclo basico. Ao longo de todo o curso, as alunas puderam 

conhecer a realidade dos diversos espaijos fisicos da universidade, assim como a grande 

diversidade de recursos para o encaminhamento das aulas. 

No polo de Americana, as aulas do PROESF aconteceram em uma escola do Ensino 

Fundamental - o CIEP Prof. Octavio Cesar Borghi, no bairro Cidade Jardim. No periodo 

diumo funcionava como escola de ensino fundamental e a noite, como sede do PROESF 

de Americana, atendiam 3 ou 4 turmas de alunos por ano. 

No polo de Vinhedo, as aulas aconteciam no CEPROVI - Centre Profissional de 

Vinhedo, equipamento municipal que dispunha de muitos recursos tecnologicos para cursos 

de forma9ao continuada e tecnica, com bela estrutura fisica. 

Os diferentes espa90s fisicos que as aulas aconteciam marcavam as condi95es 

materiais de cada polo para o desenvolvimento das atividades, tanto da docencia e recursos 

para as aulas, como para a atua9ao e exercicio universitario das alunas do PROESF. Neste 

sentido, os diferentes polos possuiam diferentes discussoes discentes a respeito das 

condi9oes de serem alunas universitarias e de como exerciam essa condi9ao. [ 

Atender a esta demanda com a infra-estrutura necessaria, tambem foi um grande 

desafio deste curso. A FE/UNICAMP, como tantos outros institutes e faculdades publicas, 

vem nas ultimas decadas passando por pen'odos conturbados, sofrendo com as politicas de 

terceiriza9ao do trabalho e de escassez de investimentos, com muitos professores se 
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aposentando e sem os devidos concursos publicos para a efetivat^ao de outros profissionais. 

0 ingresso de 400 alunas por ano (10 turmas de 40 alunos cada) na universidade tambem 

demandou alem dos professores, uma infra-estrutura adequada a um curso universitario e 

recursos materials, que nem sempre foram previstos com antecedencia. A organiza^ao da 

Faculdade de Educagao, como o polo de Americana, foi sendo estruturada ao longo do 

desenrolar das atividades do curso e os problemas discutidos e resolvidos a medida que 

surgiam. 

Ao longo dos quatro anos de existencia do PROESF, a demanda por forma^ao em 

[...]superior do professores em exercicio diminuiu, pois os professores, alem deste curso da 

UNICAMP, tiveram outras op96es para a forma9ao universitaria. A propria FE, manteve 

por quatro anos (de 2001 a 2004) um curso de Pedagogia para professores em exercicio (de 

escola publicas estaduais e municipals ou particulares - PEFOPEX) com um curriculo 

diferenciado e especifico. Ainda continuaram as forma9oes oferecidas pelo Govemo 

Estadual (o programa PEC citado anteriormente), alem da grande oferta de forma9ao da 

iniciativa privada. 

No ultimo ano de ingresso no PROESF, a demanda dos Municipios participantes foi 

atendida, cumprindo o disposto no inicio da parceria e abrindo possibilidades de fomentar 

novos projetos e programas para atender as demais necessidades das redes municipais, 

como tambem as solicita96es dos profissionais da educa9ao para a melhor qualifica9ao 

profissional. 

O PROESF formou aproximadamente 1.600 professores em nivel superior durante 

os seus seis anos de existencia. Cumpriu assim parte dos seus objetivos: ofereceu um curso 

especifico para a forma9ao de professores em exercicio e qualificou aproximadamente 

sessenta e tres profissionais na pos gradua9ao, na area de forma9ao de professores. 

No entanto, e possivel afirmar que a esperada continuidade da forma9ao atraves da 

constitui9ao e/ou fortalecimento de Nucleos de Forma9ao Continuada nao foi efetivada na 

Rede Municipal de Campinas, sendo necessaria uma investiga9ao nos demais municipios. 

Em 2003, a coordena9ao do PROESF realizou Seminario intitulado: Centres de 

Forma9ao Continuada de Professores em Municipios, que discutiu a forma9ao 

continuada e os Nucleos de Forma9ao. 

"Os objetivos do Seminario foram: discutir a importancia de Centres de Formafao Continuada 
de Professores pelas Secretarias Municipais de Educafito; analisar as atuais politicas de 
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forma5ao de professores, identificando as responsabilidades dos munici'pios; conhecer 
experiencias em andamento de alguns centres de Formai^ao Continuada de Professores em 
Munici'pios. (Pereira, Leite. 2003)". 

Este seminario foi composto de palestras de tres renomados professores da 

Faculdade de Educa9ao da UNICAMP, versando sobre questoes conceituais, politicas e 

sociais relacionadas com a questao da forma9ao continuada dos profissionais da educa9ao; 

como tambem relatos de experiencias de tres municipios sobre a constitui9ao e organiza9ao 

de seus Centres de Forma9ao Continuada de Professores de suas redes de ensino. 

Novas a96es neste sentido nao foram realizadas ou nao foram divulgadas pela 

coordena9ao apos este evento . No final do Programa, com a formatura da ultima turma 

de pedagogia do PROESF, nao se sabe sobre os encaminhamentos de constitui9ao e/ou 

fortalecimento dos Centros de Forma9ao Continuada nos Municipios da RMC. 

Em Campinas, os profissionais que participaram da forma9ao no curso de 

Especializa9ao do PROESF, continuaram sua atua9ao nas suas fin^oes na rede 

municipal, sendo que muitos ocupam cargos ou fun96es em que a forma9ao continuada 

e inerente as suas atribui96es cotidianas. Nao se teve uma politica publica que 

permitisse ou incentivasse a atua9ao desses profissionais de forma a dar corpo e atingir 

os objetivos propostos no Programa. 

Como os municipios avaliaram ou avaliam todo o PROESF, nas suas tres 

dimensoes (Curso de Especializa9ao, Curso de Gradua9ao e Forma9ao Continuada dos 

professores em exercicio) apos seu termino em 2008? Quais os impactos reais para a 

eleva9ao da qualidade das escolas publicas municipais da regiao? Como os 

profissionais que participaram (como formadores ou estudantes) aprimoraram sua 

atua9ao profissional junto as redes municipais? 

Uma outra questao que se coloca com o final do PROESF e qual sera o caminho da 

forma9ao de professores para a educa9ao infantil e series iniciais da educa9ao basica, 

publica e de qualidade, com o final da forma9ao de nivel medio e a pequena entrada nas 

faculdades publicas de pedagogia. As novas politicas publicas sinalizadas6 pela Secretaria 

do Estado de Sao Paulo sao pistas de que serao adotadas medidas semelhantes ao PEC 

Forma9ao Universitaria, no entanto, com a forma9ao inicial dos profissionais totalmente a 
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distancia, de forma a aligeirar e precarizar a forma^ao docente de professores da educate 

basica. 
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Notas: 

1 Leis de Diretrizes e Bases da Educa9ao Nacional (LDB) 9.394 de 1996: "Art. 87-6 instituida a Decada da 
Educafiio, a iniciar-se um ano a partir da publica^ao desta Lei. § 1° A uniao, no prazo de um ano a partir da 
publicafSo desta Lei, encaminhara, ao Congresso Nacional, o Piano Nacional de Educa^So, com diretrizes e 
metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a DecIaragSo Mundial sobre Educaf^o para Todos." 

2 
Leis de Diretrizes e Bases da Educafao Nacional (LDB) 9.394 de 1996: 

"Art. 62 - A formaijao de docentes para atuar na educafao basica far-se-a em nlvel superior, em curso de 
licenciatura, de gradua9ao plena, em universidades e institutos superiores de educa9ao, admitida, como 
forma9ao minima para o exerclcio do magisterio na educa9ao infantil e nas quatro primeiras series do ensino 
fundamental, a oferecida em nlvel medio, na modalidade Normal.". 
"Art. 87, § 4° - At6 o fim da Decada da Educa9ao somente serao admitidos professores habilitados em nlvel 
superior ou formado por treinamento em servi90.". 

3 O fortalecimento da iniciativa privada na educa9ao foi enorme, inclusive politicamente, a ponto de produzir 
pollticas de forma9ao de professores segundo suas necessidades mercadol6gicas, atravds do Conselho 
Nacional de Educa9ao (CNE). Para Freitas (2003), "Cabe destacar que nos ultimos anos a discussao da 
forma9ao de professores se deslocou para o CNE, permanecendo no ambito das regulamenta9oes legais, 
sujeitas, portanto, as pressdes dos setores privatistas que, majoritariamente, impdem a 16gica mercantil e 
mercadoldgica a essas regulamenta95es. Os processos de "transforma9ao" dos cursos de pedagogia em curso 
normal superior - Resolu9ao n" 133/2001 - e agora a proposta de (re)transforma9ao dos cursos normais 
superiores em cursos de pedagogia representam uma clara interven9ao do CNE nas formuIa96es da polltica 
cientlfica para a area, submetendo o desenvolvimento cientlfico do campo das ciencias da educa9ao e da 
pedagogia a essa 16gica."(p. 1113). 

4 
"Tratou-se de um programa presencial, perfazendo uma carga horaria de 3.344 boras, com forte apoio de 

mldias interativas, que buscou sistematizar os referenciais teoricos da Educa9ao Infantil e do Ensino 
Fundamental - 1" a 4a series, por meio de Temas e Unidades presentes na estrutura curricular desses 
segmentos da escolaridade. Todas as decis5es referentes a organiza9ao e ao planejamento academico das 
a96es no ambito do projeto foram tomadas pelas comissOes das universidades." (Krasilchik; Nicolau e Cury, 
p. 170,2008). Ver tamb&n http://www.pec.sp.gov.br/. 

Municlpios integrantes da RMC - Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmopolis, Engenheiro 
Coelho, Holambra, Hortolandia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariuna, Monte Mor, Nova Odessa, Paullnia, Pedreira, 
Santa Barbara D'Oeste, Santo Antonio de Posse, Sumare, Valinhos e Vinhedo 

6 Decreto n0 53.536, de 9 de outubro de 2008, cria a Universidade Virtual do Estado de SSo Paulo. 
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