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RESUMO

Eats dissertso;ilo analisou os problemas e os cOllflitos gcrados na implementao;ao da Escola Plural,

politics cducacional da Prefeilllfa de Belo Horizonte a partir de 1995. Mastrou que eata politica Fazia

parte de urn contexlO de reformss que atravessavmn as diversas na<;6es da America Latina, em urn

momenta em que os sistemas edllcacionais aprcsclltavam ineficientes e ineficazes. E contribufam para

a cria<;1io c ag.rlIvamcllto das desigusldades educacionais entre pobres e ricos. A Escola Plural foi

considerada ullla politica voltada para equidude cntendida como reconhecimento da diversidade de

itincrarios educmivos de seus estudantes.

Politicas cducacionais com csle objetivo revelumffi scr dificcis de screm implemcntadas, pois exigiam

ffiudan<;as us organiza~ao das escolas e dos sistemas cducacionais, alterando fOlinas e tecnologias

amplamentes aceitas e historicamentes ernaizadas na cultllfa da popula~iio. Alem disso, foram

identificadas outras variaveis que poderiam interferir no processo dc implementayiio. Foram

destacadas a con<:epyao dos gestores municipais sobre 0 processo de implementayiio da Escola Plural,

a forma de Slla implementayiio, 0 seu modelo de organizayiio e gestao, a distribuiyao dos sellS CllstOS e

beneficios, os conflitos gcrados e a intcnsidade deles. As analises identificaram que havia, entre os

gestorcs mtmicipais de Belo Horizonte, a cetteza da complexidade e dificuldade do pwcesso de

implcmentayao da Escola Plural e, por isso, mobilizaram uma grandc quamidade de recursos. Porem,

urn otimismo sobre a recepyao da proposla pelos alores escolares levoll a uma subestimayiio dos

conflitos e da resislencia a nova politica educacional. 0 modelo de gerenciamento c de gestiio foram

adequados. Mas, por gcmr tun alto cnsto sobrc os professores que deveriam ser os implementadores, a

Escola Plural cnfrcntou fortc rcsistcncia desle ator. Entrc os custos, destaca-se a necessidade de

mudanyas na organizayilo das escolas e na rotina de trabalho doccntc, acarretando a sensayao de perda

e, consequentemente. formas diversas de resistencia 11 sua implementayao.

Nas tres escolas analisadas foram identificadas mudanyas. Em duas delas as mudanyas organizacionais

foram maiores e houve llTna aproximayiio signif1cativa entre a sua organiza\iao e 0 desenho da Escola

Plural. Ern uma, as mudanyas foram pcqucnas c prcscrvou-se muito do modelo tradicional. Contudo,

percebcu-se uma adaptayilo cntrc 0 dcsenho (macm implementayiio) e a forma como as escolas

municipais vern se organizando e implementando a Escola Plural (micro). 0 lTIodelo de organizayilo e

as rotinas das escolas mUllicipais de Belo Horizonte foram alterados Clll muitos aspectos, lllas

preservaram lTIuito do modelo de educu~ao que u EscoJu Plural procurou combater.
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INTRODU<,;:AO

No final do ano de 1994, a Pl'cfcilllra de BeIo Honwnte, alr<lves da Secretaria Municipal de

Edl\ca~ao (SMED), comc~ou a colocar a publico llm amplo projeto de reforma de sell sistema

educacional. Oficialmcntc, 0 am'mcio cia Escola Plural aconleceu em janeiro de 1995, anD que luidoll

o scu processo de implcmcmm;:iio. 0 am'mcio aconteceu no audit6rio do Minascentro, para UIl13 plmCia

de mais de 2000 profcssorcs C Qutros trabalhadores da, escolas municipais da cidade. Diante do que

ouviram, muito, docente, afirmaram que "haviam dormido singular e acordado pluml".

A Escola Plural propunha modificar por completo 0 conleudo, a organiza~iio e os objetivos da

Rede Municipal de Ensino (RME). An mesilla tempo, questionava a escola que vigorava,

caracterizando-a como tradiciOlmL Mostrava quc a fomla como esLavam organizadas as suas unidades

escolarcs com as suas rotinas, criava obstaculos para as crian~a<;, adolescel1tes e jovens provenientes

das camadas populares acessarem e permanecerem no sistema educaeionaL Por eSle motivo, as escolas

contribufam para a sua exdusao. 0 diagn6stico elaborado pelos tecnicos da SMEDIPBH revelou que

as escolas municipais perderarn 0 ,eu papel de socializadoras. E a sua prcocllpa~iio principal [em sido

o saber tecnico, cenlrado em uma lista de conteudos que devem ser apreendidos pelos scus alunos. A

progressao no sistema depende da capacidade de reten~iio desles conteudos e a sua reproduyiio nas

provas.

Em linhas gerais, a Escola Plural proCurOll transforrnar a educa~iio em urn direilo das crian~as,

adolescentes, jovens e udultos de Belo Horiwnte. Para isso, tratou de expandir a ofena de vaga~, para

garantir 0 acesso e a cobertura universal. Buscou assegurar que as escolas deixasscm de SCI" um tcmpo

de preparas:iio para olltra, etapas da vida do, sells allinos, para se transformar em urn tempo de

viv~ncia. E proCll1'OU constmil' uma escola para as classes populates. Tralava-se, entao, de uma politica

cducacional voitada para equidade, com 0 objetivo de melhorar 0 desempenho academico dos seus

aluJlos.

No, no,sos eSludo, procuramo, inve,tigat como a Prefeitura de Belo Horiwnte vern

implernentando a Escola Plural. E,ta polflica educacional apresenLa urn conjllnto de caracterfsticas que

a coloca no ral daquelas que buscam a equidade. E, mais especificamente, da, polfticas voltadas para

equidade atraves do recolJhecimento das experiencius educaciollais nao escolarcs dos individllOS quc

acessam 0 sistema. Politica, cdllcacionais que apresentam este petri! enconlram muitas dificuldades

para SCl'cm implementadas.

As dificuldade, originam das mudum;as lJa organizayiio das escolas e. tumbem, dos conflilOs

gerados pelas I\lUdall~as organizacionai, pl'OpOSla,. As escolas sao organiza~iJes publicas e as sua,
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rotinas cncontram-se fOitementc cnraizadas na cullurs educacional daqueles que convivem ou

dependem do seu flillciollamento. As dificuldades quanta as mudaoo;as nas organizm;5es publicas ,au

explicadas, em parte, pela depend~ncia de trajet6ria, 0 conflito entre as mudao\'a!; globais propostss

pelns gestures e a sua fonna incremental de processar mudun<;as e, tambcm, devido aos problemas de

uo;ao co1etiva,

Os conflitos tern urigem os distribui"iio dos custos pl'Oduzidos pela implementa<;iio da

politics. Polilicas educacionais voltadas para equidade, como a Escola Plural, apresentam custos

COllcelltrados. E,tes custos aparecem quando os sellS implementadorcs precisam modifiea, as suus

rolious para executa-las. IsIO provoca urn uumento de trabalho, pois as tecilologias constmidas para

execu~ao da poiftica que vigorava, as forrnas de intera~ao com os seus beneficiarios e a organi~a~ao

do ambiente de trabalho sao questlonadas. A constru~ao de novas tecnoiogias c de uma nova

organi~a~ao e necessaria para implementa<;:1io da polftiea proposta e exige urn esfor~o a mais dos

exeeulores para construi-ias. Estc csfo~o, muitas vezes, nao e reeompensado de forma satisfat6ria,

gerando uma sensa~1io de perda. Esta sensa~1io acontccc. tambem, porque hil outros valores em jogo,

quc nao sao considerados pela nova polftica. E neste momento que os contlitos ganham vida.

A Escola Plural e uma polilica educacional que apresenta custos concentrados e, por este

motivo, carrega um grande potencial de eonnilO. Os seus custos recafram, prineipalmente, sobre os

professores. Forum eles, entre os atores interessado, no sistema municipal de ensino, que precisaram

alterur as suas rotinas de lrabalho e as tecuologias que lllilizavam no sen dia a dia para implementa-la.

Por este mOlivo, os maiOl"CS eonflitos e problemas em rela~iio a implemenla<;ao da Escola Plural

euvolvem os professores. Mas, eles nao foram os (jnicos. Outros interessados que perderam com esta

politica, tambem. fizeram oposi<;ao a eta. Entre estes destacamos os pais e os alunos das escola,

referencias da Rede Municipal de Ensino (RME). Em alguns momentos. estes alores se aliaram aos

professnres para fazer oposi~1io a Escola Plural.

Os problemas de mudan~as organizacionais das cscolas da RME e os conflito~ decorrente~

dclas vem eolocando obslllcUlos para a implemenla~iio da Escola Plural. Nos nossos estlldos, ele,

aparecem como fatores fortes que influenciaram nos resultados obtidos ale este momento pda polftica

educacional da prdeilura de Belo Horiwnte. Mas, nao sao os unicos. Oulros fatores como a fomm de

implcmenta~1io, os recursos mobilizados. as arenas de Ilegocia~iio tambem tiveram influencia.

Contuda, nao tiveram 0 mesrno peso que os prohlemas organi~,acionais e os conflitos.

Para comprecndcnnos 0 processo de implemellta~1io da Escola Plural e identificarrnos os

problemas e conflitos gerudos por ela, elaboramos as seguintes questoes que buscamos responder ao

longo deste eSludo:
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a) Padema> cIassificar a Escola Plural como lima poliliea educucional voltada para equidade,

illsen,ao e trallsforma~ao socia!'! Scndo cia llma polflica educacional voltada para cquidadc,

que cotlsequellcius iSla traz para sua implcmema<;ao?

b) Como foi 0 processo de implemcnta<;1io da Escola PlurJI? Quais as camillhos tomados pelas

sellS gcstorcs para implcmcnta-Ia'l

c) Que conflitos a EscoJa Plural gcrou'l Em quais arenas? E com quais atores?

d) Ate que ponto a SMEDIPBH conscguiu implemenlar a Escola Plural?

c) Quais as explica<;6es para as dificuldades enconlIadus no sea processo de implemcnta<;iio'!

Nosso objetivo principal e mostrar que a prodw;1io de polfticas educacionais voltadas para a

equidade, como e 0 casu da Escola Plural, e um pl'OCCSW complexo e conflituoso. As dificuldades

acontecem pOl' diversos motivos. Principalmentc, ao pl'Opor altera~6es nas organiza~oes escolares. a

politica educacional muda rotinas e interesses cristalizados. Isto provoca a sen,a~ao de perda em

alguns dos atores estrategicos. Neste caso, os professores sao os mais afctado,. No entanto, sao eles os

encarregados da implementa~ao da nova polftica educaciollal. Sem 0 seu apoio, a politica nao C

implementada. Contudo, nao ,ao apena, 0, professores os unicos afetados por cia, tambcm, os alnnos

e SCllS familiares acabam tendo suas rotinas alteradas. Entretaoto, estes nao oferecerem a mesma

rcsistcncia dos docentes. Mas, Illi 0 risco, cm algUlLs momentos, de lormarem coaliz6es de oposi~iio a

poJitica na tentativa de veta-la. Como aconteeeu em alguns momentos em rela~ao it Eseola Plural.

Procoramos mostrar que a complexidade e 0 conte\ido eonflituoso da Escola Plural, cxigiriam

urn grande empenbo do, gestores municipais e a rnubiliza<;iio de uma grande quantidade de rccl1l'sos de

toda natureza. Estcs rccursos sustcmariam 0 programa e, atraves de incentivos, fon;;ariarn as escolas a

alterarcm a sua organiza~iio para garantir a efetiva~iio da Escola Plnral. Alem di,lo, motivariam os

professores a modificarem as suas rotinas, procurando trabalhar scgnndo os principios propostos pela

llOVa polftica educaeional.

Neste lrabalho, alem do diagnMtieo e do desenbo da Escola Plural, procuramos anaJisar:

al 0 tipo dc politica edllcaeional em quc a Escola Plural pode ser classificada. E as conseqW~ncias

quc islO teve para a sna implcmcnta~iio.

b) A cOllcep<;;ao do, gestores lllunicipais sobre 0 cicio de prodll~iio da Escola Plural. E como 0 sell

modo de conceber intelfel'iu no sell processo dc implcmcma<;;iio.

c) 0 seu processo de implemellta<;;iio. E, ate que ponto, as escoJas da RME altcraram a sua

organiza<;;iio c a sna rotina a fim de garamir a permanellcia e 0 deseovolvimento educacional

dos meninos e meninas que acessaram °sistema.
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d) 0 caminho tornado pela SMED/PBH para implementar a Escola Plural. E se 0 caminho

tornado imclfcriu nos resultados da Escola Plural.

cj a moddo de organiza~ffo c gcstao da Escola PluraL

!) Os custos e os heneficio> oriundos da implementa~aoda Escola Plural.

g) as conflitos gerados pela a sua implementao;ao. E como estes conflitos vern influenciundo nos

resultados da Escola Plural.

hl E, por fim, como aconteceu 0 di<ilogo entre a macro e a micro implementao;ao do programa.

Ahordando neste momenta os prohlemas e as dificuldades de ffillduno;a na orgunizao;1io das

escolas mnnicipais de Belo Horimnte. Tendo em vista que as escolas silo orgallizao;5cs

puhlicas com urn tipo de funcionamento amplamente jnstitucionulizado e, por eslo motivo,

diffeil de ser alterado.

Para 0 dcscnvolvimcnto da pcsqllisa, adolamos uma estrategia melodol6gica que conciliou a

am\lisc de documentos, cntrcvislas e a sc1co;ao de algumas escolas para estudo. Entre os documentos

destacamos 0 vasto material produzido pcla SMED/PBH, 0, dados e os resultados produzidos pela

pesquisa do GAMElUFMG no ano 2000 e 0 material que esta scndo produzido atualmcme para 0

"lnformativo de lnclusao", os documentos produzidos pelo Sindicato dos Trabalhadorc, em Educao;ao

da Rede Municipal de Ensino de Belo HorizonLe (Sindirede), os documentos do Conselho ESladual de

Educao;ao (CEE) e do Con,c1ho Mlmicipal dc Educao;ao (CME),

Alem dos documentos, escolhemos Ires escolas municipais para verificayao e amilise de como

se encontra a implernentayao da Escola Plural. As escolas fmam cscolhidas segundo a sua adesiio ou

nao ao programa. E>colhemos uma escola que, segundo informao;oes da SMEDIPBH, apresentava uma

organizao;ao bastanLe lradicionaL A outra eseola foi definida a panir de infonnayoes colhidas na

Gerencia Regional de Edllcao;ao dc Vcnda Nova, onde procuramos uma e>cola que fazia parte do

movimcuto das escolas emergemes e que adel'iu e vem trabalhalldo segundo as orientao;6e!i da Escola

Plural desde a sua implantayao. E uma terceira escola foi eseolhida por cstar silllada na rcgiao ccntral

de Belo Horizonte e que apenas recemernente vern alterando sua forma de trabalhar,

Na!i escola" bU!icamos os sellS docllmentos oficiais e aqueles de circulao;ao intema.

Entrevistamos profeS!iore!i, alunos e O!i diversos trabalhadores que fazern parte de seu quadro.

AnaJisamos as provas e os trabalho> escoJares. Acompanhamos rC1Ulioes, dcbatcs, scminarios e

assembl6ias, MantivcmO!; convcrsas infomlais com profes,;ores, alllnus e outros funciomlrius.

Co!ctamos dados em cartazes expostos pelos corrcdorcs das cscolas CHas salas dos profcssol'cS e em

omros documenlos menos fOffilais.

A pcsquisa cmpirica nos revelou um eenario cornplexo, Se por urn lado, me~mo na escola rnai!i

ulldicionaL algumas mudano;as comeo;am a aconteccr, por outro, mcsmo na cscola mais proxima do
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desenho da E,cola PlurJI, persistem pn\ticas lradicionais. Pcrccbcmos que ha muitos pontos de

conflilOs que nilo foram resolvidos, mesilla depois de 12 do inicio da implanta<;ao do programa. Estes

pontos de conflilOs cstao criando dificuldadcs para que a E~cola Plural l\vunce e colha os resultados

para 01; quais foi criada. Entre os atores que mai, vern resistindo ao programa, destacamos os

professorcs C0 Sindirede. Parem, virnos que cxistcm caracteristicas orgunizacionais proprias da vida e

da mllaa csco[ar dificcis de scrcm allcrada!;.

Assim, pam rcvelar os fatoJ"(~s c motivos que cstiio impondo dificuldades a implementayao da

Escola Pluml, procuramos no capitulo I, COlllcxtualizar a reforma educacional da prefeitura de Bela

Horizonte no conjunto das reformas que acontcciam cm varios Olllros lugares. Nossa preocupa~ao era

mostrar quc havia um questionamcnto da incficicncia dos sistemas edllcacionais brasileiros e. por isso.

a nccessidade de reformas. Neste capitulo mostramos quc aconteccram pelo menos tn';s gera~6es de

rcformas e cada uma delas com objetivos e contetidos diferentcs.

No capitulo 2, buscamos um conjunto de teorias que permitiu a constru~1io dc uma tipologia

para as politicas educacionais e mostrar que cada tipo especifico de politica cducacional aprcsenta

dificuldades especificas no seu processo de implementa~ao. As dificuldades esti'io rclacionadas aos

sens custos e beneficios. Neste sentido. cOTls\rufmos uma tipologia dos custos e os beneficios das

polfticas educacionais. Al6m dislO, procuramos mostrar qne exisLem forma:; distintas de se conceber 0

cicio de produ<;ao dc luna politica. E quc a fonna como os gestores encaram este cicio interfere nos

SCllS resultados. Enfocamos as distintas formas de organiza~iio e gestao dc Ullla politica pl\blica e os

sellS resultados. E, tambem, os conflilOs gerados pelas politicas educacionais voltadas para equidade.

Por fim, desLacamos os problemas e as dificllidades das mudan~as nas organiza~6es escolares. Estas

sao necessarias para a implementa<;ao da Escola PluraL

No capitulo 3, mostramos a metodologia quc Olicntou a nossa pesqllisa. Procuramos, neste

momclllo, dcsmcar que 0 nosso olhar estava voltado tamo para os aspcctos da macro implelllellla~1io,

onde estavam os elementos formais da Escola Plural. au seja, 0 sen desenho. os rccursos mobilizados,

as estrategias dos gestores e 0 rnodelo organiza\;ao e gestao. Mas. voltamos 0 nosso olhar, tambem,

para a micro implementa~1io. Neste caso, mostramos como inamos verificar 0 processo de

implementa<;ao do programa nas escolas.

No capitulo 4, analisamos 0 diagn6stico e 0 desellho da Escola PluraL Neste momento,

destacamos os problemas cr6nicos quc fazclll parte da rotina das escolas da RME e, tambem, as

iniciativas dos pl'Ofessores municipais para enfrentii-Ios. Na aniilisc do dcscnho, idcntificamos as

pontos centrais do programa e quais as mudan~as que deveriam acon(ecer nas escolas municipais de

Bela Horizonte. No capitulo 5. csmdamos 0 scn proccsso de Implementa~1io. Demos cnfasc ao

ccnario aUlal das escoJas municipais, tomando como amostra a situa"i'io das tres escolas estndadas. E

II



analisamos os conOilos e os problemas organizacionais que cercaram a implementa~iio da Escola

o Plural e impuseram dificuldades para que elu colhesse os resultados plancjados.

Nas cOllsidera~6es finais destacamos que politicas educacionais voltadas para equidade, como

co caso da Escola Plural, exigem urn grande esfor~o e empenho dos gcstores pllblicos. Verificamos

quc isto vcm aconlecendo em Belo Horizonle. Mas, mesmo com cstc cmpcnho, os connitos gerados e

as dificuldadcs de mudan~as na rotilla e lla orgalliza~iio das unidadcs cscolares v~m criando obstaculos

grandcs para que ela possa conseguir atillgir os resultados planejados.

o

o

o
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Capitulo 1

o

o

A constrm;ao dos sistemas educacionais latinoamericanos, 0 cemirio de

crise e as diversas geraf;oes de reformas

o ceruirio mUlIl da Rede Municipal de Ensino dll prefeitura de Belo de Horizomc cxigc

discussao sobre politicas edllcacionais. Eata exigencia decorre das dificuldades que a PBH vem

enfrentando para implementsr uma rcfumm cducacional vohada para a redu~ao das desigualdadcs

educacionais presclltes na cidade. No nnaso cntcndimenlu, as dificuldades enfrentadas pelos gestorcs

municipais tern origcns nos conflitos gerados por politicas educacionais, como a Escola PluraL

Os conflitos acontecem porque as politicas cducacionais voltadas para equidade propoem

mudan.;as oa organiza.;iio das :;uas unidades escolares. Esta, mudan~as sao necessarias para que a

escola possa acolher e se tomar efetiva para a, criaJ1Fs e adolcscemes das camadas populares. E sao

dificeis de acomecer porque as escolas sao organila<;6es com mais de lUll scculo de fuuciouamento.

Por isso, apresentam rotinas e interesses l"ortemente cristalizado,. A tendcncia 6 que a ,ua rotina

continue na trajet6ria que se encontra consolidada. Alem disso, a mudan<;a orgaJlizacional e urn

proeesso lento e incremental.

Os connitos acontecem porque as mudan<;as organizacionai, alteram estas rotinas e interl"erem

em interesses consolidados. Os professores sao 0, mais afetados quando ,e implementa uma politica

educacional voltada para equidade. Isto acontece porque as suas rotina, ,ao alterada,. A altel'a.;1io da

suas rotinas provoca 0 aumcmo da carga de trahalho. 0 aumento de seu trahalho decon"C da

o necessidade de COnstnl<;aO de novas tecnologias que possibilile a implemenla<;ao ua nova polftica

educacional. Esta situa<;ao provoca uma sensa<;ao de perda. Para nao peIder, eles reagem procurando

velar a polftica ou nao a implementam comO [oi desenhada e. simplesmeme, fazem llllla adapw;ao.

Com is'll, a polftica nao e implementada OU nao consegue colher os l"Csultado, esperado" poi, as

Illudam;:as Ol'ganizacionai, nao acontccem.

No nosso modo de ver. foram prillcipalmcme este, fmores que impediram que a Esc,,!a Plural

fosse implememada, como foi 0 seu desenho, e obtenba os resultados que foram planejados. Existem

outro, fatOl"Cs que tamhem interferiram nos seus re,ultados. Mas, estes apcnas refo~aram os conflitos

e as uificuldades de mudan<;as organizacionais. Para elltender estas dificuldades, e preciso l"Ccuperar 0

o proce,so hist6rieo de eonstlll~ao dos sistemas edueaeionais brasileiros e contextualizar u E,co!a Plural.

Eo que tentaremos fazer nas pr6ximas se<;6es.
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Os alIOS de 1994 e de 1995 foram marcuntes para 0 sistema cducacional da prefeitura de Bela

Horizomc. Neste pcriodo foi aprcscntado c iniciou 0 processo de implemeTlta~aodo Programa Escola

Plural. Estc programa era, na verdadc, uma grande rcfonna edllcacionaL Ele se prop6s a altern, em

profundidade 0 contcl\do, a organiza~ffo e os objetivos do sistema municipal de educa<;:iio. Parern. nao

se tralava de ullla iniciativa isolada. Havia naqucle momenta urn fmpeto reforrnador que mavia

imlmeros gcstorcs de divcrsos [ugares, tanto no Brasil quanto em DutroS paises da America Latina.

Ei;tc illlPCIO linha origem na constata<;:ao. por parte dos agenles publicos e por diversos

segmcntos sociais da ineficiencia e a ineficacia dos sistemas educaciolluis de muitos Jugales. Alem da

ineficiencia c da ineficacia, ficava evidente a iniqtiidade dos sistemas que acabava por contribuir para

o agravamento das desigualdades .>ociais. Assim, a reronna dos sistemas educacionais buscava

mclliorar os indicadores cducacionais e contribuir, elllre outras eoisas, par.. redu~ao das desigualdades

sociais. Como vcrcmos mais adialllc, 0 contetido das refomlas educacionais variavam de lugar para

lugar, dependendo do diagnostico da situao;:ao do sistcma c dos objctivos perseguidos pelos gestores.

A Escola Plural era mais uma das nmitas iniciativas de l"Cfonnas dos sislemas educacionais das

decadas de 80 e 90 passadas. Porem, tratava de nma politica educacional volmda para equidade. A

busca da equidade educacional uconteceriu nao so pela universalizao;:ao do acesso, da cobertm'a pelo

sistema municipal e da melhoria da qualidade do ensino atraves da melhoria das unidades escolaTes e

da oferta de insumos edllcacionais. Mas, tambem, atraves da reorganiza<;ao das escolas_ ESla

reorganiza<;iio garantil'ia a cada lInidade escolar a autonomia para rcordenal' os scus lempos c cspa<;os a

fim de pennitir que os alunos provenientes das comunidades pobres dc Belo Horizontc plldcssem

acessar, pennanecer e ,air do ,isternu, apos 0 tempo de legal de permanencia, possuidores de

conhecimentos que Ihes garantiriam 0 aces>o ao men:ado de trabalho e a insen;ao social. Assim,

afinnamos que esm e lima polftica cducacional com llTna ampla visiio de cidadania e de transfonna<;iio

social.

Consideramos que politioas edllcacionais, como a Escola Plural, silo diffccis dc scr

implementadas, isto acontece devido ao historioo do sistema edllcacional brasilcil'O, rotinas das cscolas

profllndamente cristalizadas e interesses de gmpos com alto poder de veto, entre outras coisas. No

entanto, para avan<;ar em uma refonna deste tipo e para atingir as seus objetivos e necessaria urn

grande cmpenho dos gestores qlle devemmobilizar uma grande quantidadc de rccursos. Por esm raziio,

acreditumos que dianle dos re,ultudos que se propunha conseguir, a Escola Plural upresentou

problemn!; relacionados a implemcnta<;1io.

Para confinnar a hipotese de que os problemas da Escola Plural estavam relacionados com u

sua implementu~ao, propusemos urn conjunlO de questues que bu,curemo>; responder ao longo da

pesquisa: como 1'oi dcscnhada a Escola Plmal'! 0 dcscnho cstava adcquado ao ccnario imemo e ao
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mubiellte externo da rcdc municipal de cusino? 0 diagno>tico contemplou de fonna adcquada as

condi~5es das escolas, as novas demandas sociais e a situao;ao do sistema educacional da prefeiturn de

Belo Horizonte? No diagn6slico, lorum idenlificados as arenas e os atores que poderiam se OpOt a

nova polflica educacional? Havia a consciellcia dos riscos, nos c gargalos a ser enfrentados por cia?

Quais os recursos mobilizados para :;ustentar a Escola Plural? Foram sllficientes? Estes foram

utiJizados de forma adequada, eapaz de :;u:;tentar a Escola PllUlIl? HOllVC a preocllpao;ao de conSlruir

coaliz6es a fim evitar os vetos e as mudano;as significativas no seu dCSCnllO? A Escola Plural

conseguiu alterar as escola, da rede municipal como era desejado em sell dcsenho? As eseolas da

prefeitura de Belo Hm;zonte ol'ereeem urn born espao;o de acolhimento e de aprcndizagcm para as

eriano;as pobres das regioes rnai5 degradadass da <:idade?

Com cstas qucstoes qucrcrnos mostrar que a implementao;iio configura-se como um momcnto

imp011antc no cicio da prodm;:1io das polfticas ptiblicas. Deterrninadas polfticas sociais apresentam

dificuldades para scrcm impkmcntadas. A mobilizao;ao d05 reeursos e a escolha da adequada

cstratcgia de implementa~ao assegm'a quc a politica possa colber logros mais pr6ximos dos desejados

pelos seus gestores. Antes, porem, de tratarmos cspccificamente dos desafios que cercam a

implementao;iio de polfticas educaciollais. como a Escola PIma!, propomos uma contexlualizao;iio desta

reforma para cornpreender a sua irnportan<:ia e os seus desafios.

Nas ultimas decadas do seculo passado. viirios paises dos diversos pontos do plancta

rcfornmram SCliS sistemas cducacionais. Para alguns amores (Castro e ClUllOy 1997, Martinic 2001,

Corralcs 1999, Molina 2000) acontccia uma vcrdadeira onda de reformas. Algumas dela> foram mais

profuudas e alteraram de fomla substantiva os sistemas educacionais. Outra., nao logrararn resultados

satisfat6rios ou 6timo> e foram abandonadas e os sistemas educacionais mamiveram sua., estruturas

tradicionais (Grindle 2000).

Varias foram as razocs apresentada5 pelos governos para que se processassem as reforrnas. No

cntalllo, nao 6 cxagero afitmar quc havia disscminada, cm diversos setores das sociedade, de diverso,

paises. a sensao;iio de que 0 sistema educacionalilao mais atcndia as nccessidades da.~ sua., criam;as e

jovens_ Ou seja, os sistemas educacionai> pareciam estar obsoletos frente as novas ncccssidadcs quc sc

apresentavam. Esta sensao;iio de fracasso dos si>temas escolares era corroborada pelos baixos

rcsultados colhidos pelas criano;as e jovens. Os indicadorcs dc cvasao. abandono e repel~ncia eram

altos. As defiei~ncias que ntraves~avam as escolus eram imlmera>, desde insumos basicos ate a falta de

vagas, pam atcndcr a todos aqllclcs indivfdllOS que dcsejavam acessar a educao;ao_

Na verdade, os rneios especiaJilados pas>armll a tratar os problemas dos sistcmas cdllcacionais

como lima verdadeira crise na educao;iio (Tedesco 2002). Na tentativa de idelltificar as manifestao;oes

da crisc. alglUls alllOl'CS (Grindle 2000) dcmm cspccial ateno;ao nos I'atores intemos aos sistemas
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cducacionais. Entre estes fatures, mercer dcstaquc O!; altos indices de reprova<;ao e abandono por parte

das crianyas c jovcns; os gasto, pllblicos com edllcayiio insuficicntes; a baixa qualidade do cilsino; a

fullJl de recursos e insumos b:lsicos; a centralil.a<;1io das decisiJes relaciolladas ao fUllcionamcnto cias

escolas e dos recursos financeiros; e a rna fonna<;iio e os baixos salarias dos profcssOl'cs. Estes sao

algl.lrls dos problemas que foram destacados e tiveram importiincia na crise dos sistemas cdllcacionais.

Qulros autares deram uten<;1io ao ceniirio macro social (Tedesco 2002) para cxplicar a

inefiC{icia e incficiencia dos sistemas educaclonais. Para estes autores, a crise do sistema cdllcacional C

a expressiio particular da crise da estrutura social. e manifesta-se no fato de a cseo[a perder as suas

ji..m~i5es classicas de sociaIiza~ao, hierarquiza~ao e de revela<;ao paulatina e seqUencial dos segrcdos

que cercam a vida. Trata-se, entao, de nao saber mais qual e a verdadeira finalidadc da escola c para

onde deve orientar sua~ a~i5es (Tedesco 2002).

Urn outro grnpo de aUlores (Lopez 2005, Molina 2000. Filgueira 2005) voltou 0 olbae para os

problemas rclacionados com a pobrcza c as desigualdades sociais para explicar as dificuldades

relaeionadas it educa~ao e a ncccssidade de refOmla-las. Para muitos destes autores, os sistemas

educacionais tradicionais foram eonstmidos no momenta em qne se priorizava a forma<;ao da

identidade nacional de varios paises e predominava uma polftica social meritoenitiea. Por isso, os mais

pobres ficaram exclufdos dos sistemas educacionais. A identidade nacional deixon de ser lUna

preoeupa~ao e urn grande ntimero de paises tern boa parte de sua popula~ao morando em areas nrbanas

e bnseando empregos nos setores seclmdarios e terciarios da economia. Com isso. 0 modelo

tradieional perdcn a sna fUllyao e cntrou cm crise. Surgin a neeessidade de qualifica<;ao de mao-de

obra para 0 mercado e a forma~iio de capital hmnano exigindo a massificayao do ensinG, a amplia~ao

da ofetla de vagas e da eobertura pelo sistema educacional de pareclas eada vcz maiores da soeiedade.

E nesta massifica"ao do acesso que este grupo de autores identifieou a crise do sistema edlleacional.

Para eles a:; eseolas nao estavam preparadas para receber altmos pobres e nao "adaptados" ao sistema

edueaeional (Corrales 1999).

Diante deste ccnfuio dc crisc aconteccram as refonnas educacionais. Na America Latina,

Molina e Martinic identificaram pelo menos tres gerayocs dc rcfonna, (Molina 2000. Martinic 2001).

A primcira gera~iio acontecell nos anos 80 do seculo pa,sado c visou 11 de,eelllralizal;ao c

tran,parencia no uso do, rccursos. alem de transferencia de re,ponsabilidades para elltes subnacionais

c para 0 selOr privado. A segunda gera~ao aconteceu nos anos 90 e voltou-sc para dClllro do sistema.

busco\l modificar a gestao das unidades edllcacionais e do sistema, foram introdm:idos sistemas

externos de avalia~ao do dcscmpenho csco[ar dc Cri[Ul~aS e jovens, refornlUla~1io dos curriculos c dos

processos pedag6gicos. A terceira gera~1io de reforma ainda esn\ se inicialldo e busea a cfelividade das

escolas,
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la concctividad de las mismas COli lodo tipo de rcdes tanto al interior com al
exterior del si>tema educativo; en llll nuevo Liro de relaci6n con las nuevas
tecnologias, entre otras caracterfsticus. (Martinic 2001, p 19),

Segundo Grindle (Grindle 2000), varias reformas foram mal sucedidus e OIltra, obtiveram

lagros positivos. As explicayoes para 0 ~ucesso de umns e 0 fracasso de GillInS sao varia> e vau desde

os incentivos ofcrtados a05 alores eSlrategicos, os recursos fillunceiros, materiai" politicos e culturais

disponfvei.~ para os agenles reronnadores, chegulldo me os interes,e, eleilorais dos politicos e a

pennanencia dos ministro5 da edUCUyiio interessados nas reforn13s 11 frente de suas pustas pur perfodos

mais longos. No cntalllo, Filgllcira alerta que hii uma superestimao;ao quanta as possibilidades das

rcformas educacionais eonsegllirem sozinhas vencerem os problelnas re1aeionados a desigualdades

edlleacionais e sociais e os problemas deeorrentes dela> (Filgueira 2005). Entretanto, eon5ideranda os

avanyos conseguidos na cobertm'a c no acesso, os problemas relacionados com a equidadc cducacional

ainda permaneeem intocados. E eerto que a edlleayaO sozinha nilo e capaz de reverter 0 quadro de

desigllaldade, no elltanto, uma boa educm;llo para os mais pobres e condivilo neccssaria para uma

sociedade mais justa.

1.1- Os ccmirios (Iue exigiram as reformas

1.1.1- Vma interpretao;iio geral para crise dos sistemas educacionais

Antes de enlmr diretamentc no ccm\rio latinoamerieano que exigiu as reformas educaciollais,

loma-se nece>sario anali:;ar as prineipais transformayoes que v~m ocorrenda nas diversas sociedades

que coloearam em xeque 0 modelo tradiciollal de cscola. Pois, cerLamente, esluo diretamenle

relacionadas com a sua crise.

Uma primcira c importante constatao;ao e que grande pmte do atual sistema educaeional tivera

a >ua origem no seculo XIX, e respondia :is nceessidades politicas daquele momenta, que estavam

volmdas para constmo;iio das idcntidadcs nacionais, da democracia e do mercado. Seqiiencialidade e

hierarqnizao;iio ermn duas categorias subre as quais foram montadas as estmlllras do sistema de

educao;ilo (Tedesco 2002).

Seql.ieneialidade >eria a capacidade dos individuos de cvolllir na hierarqllia social e dos

eonhecimcntos. Para que isto ocorresse, 0 sistema educacional tradicional foi organizado em graus ou

etapas sllcessivas. complementares c evolutivas. associados a deterrninauo> tipos de conhecimentos_

Ou _,eja, 05 conhecimento, e~tavam organizado> dos mais simples aos mais complcxos. A mcdida que
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se avanyu para patamares mais elevados dn estrutura edllcacional, os individuos tem acesso a

conhecimentos que eram vedados ilqueles que nno conscguiram atingir os degraus superioIe,';. as
conhecimento> mai:; complexos, dos graus mais altos da bicl'arquia educacional, eram acessudos por

pollens illdivfduos que, pOI" merecimellto, deveriam neupal' os melhores postas lIO mereado de trabalho

com salaria:; mnis altos e dispondo de maior poder. Assim, a educayao reJoryava a hierarquia e a

autoridade.

Ainda explicando as razoes que estao colocando em crise 0 sistema educacionul tradicionul,

Tedesco afirmoll que Ilu<;ilo e democracia sao constmyces sociais, panuntu ensinadas, aprendidas e

incorporadas alrave:; das dimellsoes cognitivas c afclivas. A form~iio do cidadao lIa democracia se

deu nos aspectos simb6licos, rituais e de autoridade, ou seja, na aceila~iio das regras da disciplina

social. Esta era urn fator importante na constru~iio e manutcll~ilo da coesao social. A coesiio social se

cOllstituia atraves de institui<;:oes e contetidos que asseguravam a aceita~1io comum de lima concep~iio

de mundo e de sociedade, enquanlo as institui<;:oes garalltimn a existcncia de urn sistema que iuclna

todos os indivfduos de forula hierarquizada (Tedesco 2002). A familia c a igreja fomm duas

importantes insti1Ui~iies respons<lveis pela transmissao dos contetidos que assegumvam a coesiio

social.

A pattir do final do seculo XIX, a neccssidade de COllSlrtJ~iio cia identidade nacional for<;:ou a

lransferellcia das fun~6es de lransmissilo de contetido e de hicmrquiza~1io das institui~ues lr4dicionais

(familia e igreja) par4 a escola e. principalmente, para a escola ptiblica. Assim, a educa~iio c a escola

publica apareceram como in,trumentos panl forma<;:ao de saberes e valores llniversais contra os

particularismos das fammas e dos grupos sociais que compunham a sociedade, agora nacional.

A escola, entao, passou a scr pcnsada como uma illSlitui~1io especializada sob responsabilidade

do Estado e que assumiu a representa~iio dos interesses gcrais da sociedade nacionaL dando a da a

capacidade e legitimidade modemizador4 de se opor ao tradicionalismo das familias e dos grupos

sociais particulares. A confian~a na educa~ao e na educabilidade foi fundamental para 0 exito da

constm~1io dos eSlados nacionais. Para Tedesco, a educao;ao como formadora do cidadilo em uma

nao;1io dcmocratica tinha um scntido com Hils significados: fundamento. unidade e finalidade. 0

fundamento foi dado pelo mercado, pela na~ao e pela democracia. A unidade foi dada pelas imagens

do mundo, a qual cada urn tern .sell lugar na sociedade. E. finalidade foi dada pela possibilidade de um

furnro melhor, amplia~ao da patticipa~ao, da libcrdadc c dajustioya (Tede.sco 2002).

Neste selltido, a escola tinha uma posi9ilo importallte para a socicdade c para a na9ao. Emrc os

seus atribllloS, ja deslacndos, eSlavam a contribui<;ao para constm<;ao da idelllidade nacional e a

t11ptura com 0 tradicionalismo familiar; a fum;iio de lcgitimadora da hierarquia social, para isso a

,eq(iencialidade assegurava que 0 ace,so a graus mais altos nos niveis educaciollais, conquistados por
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o

o

o

medtos individuais, garantia melbores empregos, suh\rios e acesso a grall' mais altos na hierarquia

social. Au legitimar a hierarquia social, a escula legitimava a mobilidade. Estes cram alguns dos

atributos da escula que a alnal realidade coloea em quesUio c remete 0 ensino tradicional a uma nise

de grande profllndidade.

o novo cenario desenhado no liltimo qUaJto do scculo XX, eolocau em questao dUllS ide ius

basicn, rdacionadas 11 cidadallia, ou scja, na~ao c dcmocracia. As novas lecnologias e a reorganizao;lio

da ecanomia mUlldial ralearam as fwnleims l13cionais c rcduziram 0 poder dos govemos (Held, 1991).

Os mercados tofllaram-se mlludiais c fugiram ao controle e regulamentayao dos estados llllcionais. A

volatilidade do capital deixo\l as ecanomias nacionais nmis vulneniveis, devido 11 facilidade e rapidez

no fluxo financeiro. Ao mesmo tempo, a crise do socialismo rcduzin as op~5es polilicas e interferiu no

sistema partid5rio tradicional e de representa~ao. Estes acontecimcntos lcvaram a reorganin~i\o do

espa~o, em que 0 localismo e 0 universalismo vieram a se opor ao scntido de na~ao (Veltz, 2001).

Com isso, a missao de homogeneiza~ao cultural da na~ao (Estado e cscola) cstava em processo

de redefini~ao, As suas run~oes tradicionais deixaralll de ser necessarias e tomaram-se obsoletas.

Assim, nao e exagero afimmr que houve uma crise nas instiluio;;oes trudicionais e, consequentemente,

na sua missao de homogeneiza~ao cultural, produ7.indo urn deficit de socializa~ao. Este fen6meno

acontcceu porque as institui~6es tradicionais perdcram a capacidade de transmissao de normas e

valores que niio esta sendo coberto pelos novos agentcs dc socializ~ao, tais como a televi>ao, 0

telefone e a internet (Tedesco 2002).

A familia tradicionalmente foi a responsavel pela socializayao primaria. Isto C, na infiincia, os

indivfduos sao inseridos na sociedade como urn de seus membros, com a aquisio;;ao da linguagem e os

esquemas de interpretao;;ao da realidade. Vma das caraeteristicas irnportantes da socializao;;ao primaria

prodllzida pelas familias foi a carga afctiva c alguns aspectos cognitivos envolvidos em uma grande

carga emocional. 0 mundo internalizado nesta fase implantou-se com muita intensidade na

conscienciu dos indivfduos.

o individuo soeiali7.ado e incorporado a novos selores da sociedade aU'aves da soeializa9ao

seculldaria que acolltece lIa escola. Na socializuyao secundaria, os aspectus emociunais diminuem e u

indivfduo passa a utilizar a retlcxao e a razao para controlar os impulsos da emo~ao. Portanto, a

socializu9ao primaria e seculId5ria se completa na fOmlayaO e no desenvolvimento dos individuos.

Estes, a lIlcdida que Cl'cscem cm idade, ampliam a sua capacidade de eseolha e a Slia autonomia. A

capacidade de eseolha dos indivfduos e Hm dos aspectos impOitantes do individllalismo.

Tede>;eo identificOll dois tipos de illdividualismo. Q tradieional e 0 atna!. 0 tradicional e,tava

presente Ilas sociedades ate nas l\ltimas dccadas do sceulo XX. Este earacterizava->;e pela incorporayao

pelos individuos de normas iuternas (conu-ole moral) e externas (lei e amoridadc). Nestc eontexto, os
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o

individuos adOlavam urn modelo fi~o de comportamento. 0 individualismo alllal 6 earaeterizado pelo

o estilo de vida pessoal, aUlo-expressiio, liberdade interim, expansiio da perwnalidade, Cada pessoa e

linica e, por isso, cada urn escolhe livremente 0 que quer ser (Tedesco 2002).

Algumas implica~6es irnpol1antes do individualislllo atual e que os adlLltos adOlaram postura,

menos alltorirnrias e impositivas sobre seus filhos e 0 llllUldo hoje 6 menos estavel e mais volatil que

aquele que os adullOs viveram. Existem outras rnudans:as no perfil e no comportamento das familias

interferern e determinarn 0 individualisrno atual, entre elas se dcstacam ineorporas:ao ills mulheres no

mercado de trabalho, 0 llurnero de familias ehefiadas apenas por mulheres ou apenas por homens e 0

allmento do mimero de filhos que vivern sozinhos. Houve, com isto, a redus:ao do tempo real que os

adultos passam com seus filhos. 0 espa~o deixado foi oeupado pela televisao.

As crian~as e adolescentes passam muitas horas por dia diantc da TV e as men,agens sao

trallsmitidas sem que haja urn adullo por perto para ajndar a interpren\-Ias. Assim, 0 proeesso de

socializa<;ao primaria adquire novas caracleriSlkas, ou seja. as informas:5es produzidas pela televisiio

ocnparn urn tempo maior no dia-a-dia das erians:as, adole,-;celltes e jovens do que as interpreta~6es dos

aeonleeimentos e as novas informas:5es transmitidas pela autoridade familiar (pai e miie).

A solidiio em que vivcm as crialls:as e a sua exposis:1io passiva frente as informa<;6es

transmitidas pela televisiio, produz uma antecipas:iio cronol6giea om; eseolhas destes individuos. A

amplia<;iio das escolhas significou revelar os segredos relacionados a clas e aeabou por ampliar as

incertezas. A televisao revelou os segredos relacionados a sexualidade, a violencia e a capacidade de

dirigir 0 mundo. Estes segredos tradieionalmellle eram revelados a medida que a eriansoa crescia na

idadc e evolufa no sistema educacional. A familia impullha barreiras para estes segredos. Arnedida

que a famflia mlldou e "desaparecell" em sua forma tradiciollal, as barreira, deixaram de existir.

Assim, a televisiio rompeu com as barreiras impostas pela famflia c colocou os segrcdos da

vida ao alcance das crians:as. Esta revelas:ao cada vez mais precoce reduziu a curiosidade e a

autoridade. Alitoridade concentrada nas pessoa~ mais velhas, possuidords de muitos destes segredos

que devcriam ~cr rcvc1ados no ~cu devido tcmpo. de fonna cronol6gica e hier;irquica. A televisao nao

discrimina o~ momentos nem as seqUencias na difllSiio da infonnas:ao. Ela provoca 0 desaparecimemo

da infiincia, pois a sua programasoiio dirige-se a mil publico indifel'enciado. Ademais. csta'; mlldan~as

produzidas pela televisao afetaram 0, diversos campos da vida e, tambern. a relayiio entre a familia e a

cscola.

o
Como ja dito anteriormenle, na sociedade trddicional a familia e a escola passardm a

estabelcccl' uma l'c1as:ao de intcras:ao. A pl'imcira era responsavel pela socializas:1io primaria c a

scgunda respolls:lvel pela secundaria. Cada uma delas com suas espccificidades, a primaria envolvida

em doses maiores de emos:ao e a seeundaria voltadas para 0 controle e para razao. Esla imeras:1io entre
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familia e eseola voltava-se para a busca da coesiio social, alraves da hiemrquiza~aoe seqilencialidade.

o A familia, na segunda metade do seculo XX, modifi<:ou-se rapidamente e a escola modificou-se muito

pouco, pemlanecendo com quase lodos os lra~o> do seculo XIX (Tedesco 2002, BonaI1995).

A eseola maoleve-se rigidamente apegada aos seus trm;:os do sceulo XIX, manifestados no

formalismo e funcionamenlo burocniticos, provocando 0 debilitamcnto da autoridade e da sua

mensagem socializadora. A reao;ao dos alunos foi diversa e negativa, manifestada principalmente no

fracasso na aprendizagem e mediante a violencia e outras condutas mal'ginais (Tedesco 2002). A

escola perdeu, enta~, a sua capacidade socializadora. E, com isso, perdeu a sua significao;ao social

(Banal 1995).

o

o

o

As razues para esta perda foram diversas, contudo, a massificao;ao da educao;ao, a perda de

prestfgio dos docentes e a rigide7. do sistema educacionaL apegado ao modelo tradicional foram

algumas delas. Alem deSles lutores imernos ao sistema, 0 aparecimento e difusao dos mcios de

comunica~ao de massas que proporcionou rapidez e dinamismo na criao;ao de conhecimentos, estao na

raiz desta crise da educa~ao. A deteriorao;ao do papel do professor como ageute de soeializa~ao pode

ser eonsiderada urn dos rnais graves problemas que afetou a escola. Acredita-se que 0 desaparecirnento

da distin",ilo eutre professor e aluno foi urna das causas da perda de autoridade do primeiro. No

entanlo, a deteriorao;ilo das condi~oes sociais de parcdas grandcs da popula~ao dos diversos paises do

plaoela, 0 aumento do desemprega e as conseqiiencias decorrentes destc fato. 0 agravamento das

desigualdades econ6micas e sociais, eontribufram decisivarnente para a crise dos sistemas

educaciooais (BonaI1995, Filgueira et alii 2005).

Por outro Indo, a pedagogia com oovos proeedimeotos oao eonseguiu resolver a cri>e da

eduea~ao tradicional. Pois, como argurnenta Tedesco, a so!u~ao pa,sa peia adesilo e>pantanea e

consciente do> professores a um projeto de escola marcado pelo compartilhamento e a~5es conjtllitas.

Enlretanto, 0 que aconteceu fai a cria<;ila de urn cfrculo vicioso, em que os problcmas sc agigantaram c

exigiram reflexoes e a~5es conjuntas dos professores. Este>, par sua vel, nao acreditam no conjunto

das leorias educacionais que poderiam COTllrihuil' para compreensilo da crise do sistema, pois e>tas

cstariam desvinculadas da rcalidade c dcsqualiflcam a fun<;ao do e<lucador. Ao nilo acreditar nas

teorias, as chances de compreender 0 fenomeno pOl' que passa 0 ensino silo escassas e as SO!1l~5es sao

superficiais e, mllilas vezes, cootribuem para agravar 0 quadro (Tedesco 2002).

Assirn, a crise em que 0 ellsino se encontra C uma crise do sistema tradicional. Com isso, a

escolll, de>te sistema, vern perdendo a sua funo;ao na sociedade e tornando-se obsoleta. A necessidade

de reformar os sistemas educaciollais passa pela reclipera~ao do pape! da escala. Nila cabe rnais a sua

fun",ilo socializadora tradicional, ela teria omras fun<;ocs no contexlO social. A descohel'ta destas novas

funo;oes deve ser fruto de uma profunda reflexiio de professores. gestures, sindicmos de professores,
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pais, alunos. universidades e govemos. A recupera~iio do papel da escola passaria pela constm~ao de

o pactos e metas etllre todos os interessados no desenvolvimento da cduca~ao.

],1.2- 0 quadro geral da educm;;1io na America Latina que motivou a reforma dos seus sistcmas

cducacionais

o

o

o

Os sistemas educacionais qne ainda vigoram em muitos paiscs da regiao foram montados nas

decadas inieiais do secnlo passado. qnando buscava-se a forma~ao da idcntidade naeional. Nesta

epoca, os sistemas de prote~ao social originados da mentalidade da elite polftiea e do modelo de

Estado em vigor se aproximavam do modelo meritocriitico-particularista, segundo a tipologia utilizada

por Draibe (Draibe 1990). Em Estado de bern estar social deste tipo. os servi~os de protc~1io estavam

voltados para aqueles individuos inseridos no mereado fonnal de trabalho, ou seja. quem possuisse

algum tipo de rendimento fixo. Na verdade, toda a estrutura de bem-estar social acabava atendendo

quem menos precisava dcla e, com isso. contribufa para 0 agravamento das desigualdades socia;'. 0

que dava ao sistema lUll petfil altamente regressivo. Foi neste eontexto que os sistemas edueaeionais

foram constmfdos. As escolas estavam preparadas para atender os filhos das familias eom melhores

fendimentos. Enquanto uma grande parte das crian~as, adolescentes e jovens. moradores da zona rural

0\1 da periferia das eidades grandes e medias estavam excluido delas.

Percebeu-se eom isso que os sistemas edlleaeionais estavam eoerentemente articulados com 0

modelo de desellvolvimento das nm;:5es latinoamericallas. Ellquanto predominava urn modelo agrario e

as industrias eram rams e pequenas, normalmente ligadas a produ~1io de tecido e de alimentos. 0

mimero de escolas era pequeno e estavam voltadas. principalmente, para os filhos da elite economica e

dos setores medios da sociedade . A expansao da induslrializa~iio e das cidades for~ou a expansiio do

sistema edueacional. Neste momento 0 objetivo principal era a melhoria da qualidade da miio-de-obrd

(Molina 2000).

Ao sercm eonstituidos neste momenta historieo de constnl(;:ao da unidade nacional. de

expansao da industrializa~iio e de moderniza~iio das sociedades. os sistemas cducacionais que se

fonnardm ao longo do seeulo XX, em muitas da" na~5es latinoamerieanas, podem ~er de"critos como

tradicionais. Este modelo tinha urn forte carater c1itista. comribuia para rcfon;:ar e legitimar a

hierarquia social. pois a progre~suo no si~tema era cOllsiderada merito do individuo. Portanto, quem

nuo ascendesse nele deveria estar cm postos inferiores no lllcrcado dc trabalho e Ila soeiedadc. POl' nao

garantir 0 accsso e a eobeltura a uma grande parccla das socicdades dos diversos paises da regiao. este
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os indicadores educacionais sao melhores, enquanto em omros os indicadores apontam para uma

situa<;ao comparrivel a regi6es menos desenvolvidas que a Amcrica Latina. No entantO, percebeu-se

nas duas ultimas decadas do seculo passado urn esfOlyo da maioria dos governos em melhorar os

indieadores edueacionais, ampiiando as taxas de matriculas das crian<;as no ensino basieo e tenlando

demlbar as taxas de anaifabeti.smo (Grindle 2000).

Apesar deste esfor~o, "el his/orial de la regi,,", i'm cuallto a (freeer 111m educacion de caUdad

e cOJlsidcrablemente menos impresiollanre" (Grindle 2000, p 11). As taxas de repetencia e de

abandono escolar sao extremamente altas. E as taxas de permancneia dos meninos nas escoias sao

Illuilo baixas. Nao h<i estatisticas seguras sabre aprendizagem, as que exi.stem sao parciais e

assistematicas, apesar de que nos Liitimos anos tern se tornado freqiiente as avalia~6es para medir 0

nivel de aprendizagem tanto no ensino basico, quanto no ensillo superior1. Nestas avalia<;5es recentes

fica cvidcnciado 0 baixo nivd de aprcndizagem.

modelo educacional apresentava urn carnter excludente e impedia que fosse mais justa a igualdade deo oportunidades etllre as erillll~as e os jovens. Estas sao aigumas das cameterfstieas gerais dos sistemas

edueacionais presentes em muitas das na~6es latinoamericanas, existem outros aspectos que ser1io

tramdos ao longo deste trahalho.

Como parte flUldamemal dos sistemas educacionais, as eseolas estavam ajustadas para receber

os fiihos das familias com meihores rendimentos l. Alem disto, os professOl'cs cram recrutados,

tambcm, nos setores mcdios da soeiedade. EnquantO isso, a maior parte das erillll~as e jovens estava

fora do sistema edueacional. 0 sistema edueacional cumpria assim, 0 seu papd de hierarquizar e

legitimar a hierarquia social.

Para uma melhor eompreensffo da neeessidade de refommr os sistemas edueacionais nos paises

da regii'io, exigida pelos movimentos soeiais2, c preeiso uma mirada mais detalhada das condi~5es de

funcionamcnto dcstes sistemas. Apesar do quadro geral des<:rito anteriormente, segundo Grindle, a

regiao apresenta illdicadores educacionais diversificados, variando de pais para pais. Hri pafses em queo

o

o

I Existom \';1rio, oMudus que mostram quo em qua,e IOdo, os palses da regiao, durante boa parle do ,cculo XX, haviu urna
cobenum pelo ,i'tema educa"ional de mais de 90% quando referia-se a crian~", e adolescente, p"'vcnicnle' do, lamllia,
m;li, rica,_ 0 me,m" nrr" amnte"ia c"m a, "Tian\'a, proveniente, de fam" ias mais pobres, Para estes °acesso e a cobertura
cnmc,ou a sc exp""dir oa" illtimo, duos dCcada, 00 ,cculo pa'_'ado (Filgueira et alii 2005. Grindle 2000. Lopez 2005)
, Na Mcada de 1~HO, em vario< pal"" da America Lotin" ,p6< 'l< long", ano, de ditodura, surg;r.m movimomo, wci"is
exiginoo 0 democracia polrtico e a democratiza,ilo das rela~(\es do ESladn COm a "lciedade. Segundo alguns auto"", e,les
movimemos dlvidia-se em projeto de democratizn~"Q provenlente du, e1itc, politico, e emn,;m;ca, e proce"o de
democrat;ze,ao proveniemo dos diversos mo\'imemos sociai,. Toenou-se dlffcil para aquelo" ,-"'Ellet 0 onda rcnovadnra
vinda da socied,de e mpidameme muitos parse, caminhamm em dlre<;ao 0 democracia poliarquica, E'te, movimcoto,
pa"arom e"igir que 0 sistema d. prote~"o social do Estado volrasse para toda sociedade. principalmenle os mais pobres_
Com ;"0. "",ios ,"rvi~os publicos caminbaram pam a universallzn<;ao (Arrerche 1999, Omibe 1990. Diniz 1997).
.' No Brasil n" decada de 1990 foram "riado, v;1rios instrumemos pm" ovall., a apL'endizagem. 0, destoques slio ENEM
(para 0 ensino m"dio), SAEB (avalia<;ao do en,;no fundamental), 0 exame meloaal para 0 enslno superior, Ao qlle tudo
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OUiros indicadorcs sobrc os sistemas cducacionais na regiiio mostmm que hn uma grande

o concentra~ao de alunos por professor (ficando em tomo de I professor para <.:ada 25 a 35 Illnno:; nas

escolas primarias). A provisao de ensino nao esta distribuida de forma eq(iitativa pelo territ6rio e nem

pelos estratos sociais. A parcela da popula\,iio mais pobre e Ilquela que apresenta maiores taxas de

repetencia e abandono. Por i.~so, o~ pobres tern menore, chances de <.:oncluir 0 ensino biisico (Grindle

2000. Molina 2000, Lopel 2005).

o

o

o

Segundo Grindle, 0 sistema apresenta-se como inefkiente e ineficaz. Ou seJIl, 0 gasto e

relativamente alto comparativamente a muras regi5es com 0 mesmo perfil de desenvolvimento, e os

resultados sao baixos. Ainda faltam muitos recursos e insumos para garantir os minimos necessiirios

para urn born desempenho escolar. Em muitos paises os sistemas permanecem bastante centralizados4,

dificultando iniciativas quc viscm mclhorar a sua cficii!llcia.

Os empregos ptiblicos nos ministcrios e secretaria~ educacionais seguem mai:; os criterios

politicos quc tccnicos. Com isso, pnl.ticas como 0 clientclismo, os favares politico.~, os funcioniirios

fantasmas e as pessoas despreparlldas para lidar com os problemas educacionais fazem parte da rotina

dos sistemas. Urn outro dado preocupante e a alta rotatividade dos ministros e outros gestores da

educa\'iio em grande parte dos paises. Em muitos paises da regiiio, a permanencia deles nos sellS

cargos, por periodos longos, e relativamente baixa. ],;to dificulta que projetos que demandam empenho

e urn bum capital politico para ser implementado.~, consigam atingir seus objetivos (Grindle 2000,

pl3).

Em rela~ao 11 forma~ao de professores, 0 que se pode notar e a baixa qualidadc dos cursos

prcparat6rios. Ha poucos atrativus para a carreira do magislerio. Os saliirios sao baixos na regiao como

urn todo e fallam incentivos para a carreira. Por outro ladu, os sindicatos de professores disp6em de

muitos poderes e, muitas vezcs, op6cm-sc a rcformas que possam trazer benerieios para os educadores.

Grande parte dos ,indicatos de professores csta prcso ao modc1o de cdllca\,iio tradicional c, por falta de

inccntivo pma os docelltes, nao estao dispostos a colaborar, aceitando 0 aumento das tarefas diarias

dos cducadores. Na regiao, os sindicatos de professores, prineipalmellte ligados 11 rede publica de

ensillo, tern grande poder de veto e lltilizam deste reeurso em relaflio a quai:;quer inieiativas

govemamentais que visem it modifica\,iio dos sistemas educaeionais. Principalmente, quando estas

implicam em aumento da carga de trabalho dos educadores.

indica esles instrumenws de avalia,a" vieram para flear e pOdem '" tran,furma, em import"nfe, reeurs,,, do inlo,ma,,"O
pam novas imerven,oe, no ,i'lema edueaei"naL
'Na decado de 80 muitu, pai,.s da regiau p",euraram descentral;zar ,eu, ,i'fema, educaei(lnai,. 0, e,fudn' sob,e reforma
e<Jucacional mootTam que na primeira ger"l'"n de rdorm"'. " de,ccntrali,a,au e,tava na agenda (M"nin;c lOU I). Ape,ar
deste empenhu de d,i", I'-nv"Tnn' em de",entr"li,ar 0 ,i'lema. () flnane;amen'() tern pe,manetido n"-' m"o.' do.' f!.0Ye1'llOS
centrai, (Grindle 200(1).
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Outro fator que interfere no funcionameuto das escolas e, por isso, tcm grandc importiincia

o para melhoria da qualidade do ensino e a participa~ao dos pais. Enqnanto os pais de c1asse media

buscaram no ensiuo privado a saida para a baixa qllalidade do ensino publico, entre os pais pobres

existe a cren~a de que eles t~m pouco a contribuir com 0 sistema educacionaL Desta forma, ampliar a

participa~1io e garantir a sua efelividade tornou-se urn desafio para qualquer iniciativa que busca

melhorar a sua qualidade e a equidade educacionaL

a problema edueaeional s6 virou um problema publico porque, alem de afeta, negativamenle

uma parcela significativa da popula~iio que passou a reivindicar melhoria:;, havia a cren~a,

di:;seminada em parte da elite econ6mica e politica, de que 0 baixo desempenho educacional reOetia

nos resultados econ61l1icos mills colhidos em quase toda a regiao. Assim, importantes atores como

polfticos, lidcrau~as cmprcsanals C SOCIalS, siudicatos de professores, organiza~5es nao

o

o

o

governamelllais, movilllcutos popularcs, associa~5cs de pais e de estudallles se mobilizaralll para

exigir quc reformas fossem feitas nos sistemas educaclonais. Pois, a pcrmanecer a situa<;:ao que

vigorava, uma grallde parcela de crian~as e jovells pobres fkaria exduida do sistema produtivo e 0

desenvolvimellto da regiao poderia ficar comprometido.

1.2- As gcrao;oes e os Upos de fel"orma~ na America Latina

as paises da regiao nao eufrentaram as refoffims de seus sistemas cducaciouais em mn mesmo

perfodo e em uma mesma dire<;ao. As <:ontingen<:ias hist6ri<:as. a realidade social. cultural. poJitica e

nmterial de cada na<;:ao latinoamericana inl1uenciaram no tipu, na dire~ao enos re:;ultados das suas

reformas. Apesar de haver algumas semelhan<;:as nos sistemas tradicionais que vigoravam, havia

tambem grandcs difcl'cn<;:as quc iuflucnciaram no PI'OCCSSO de reforma cducacionals c produziram tipos

difcl'cntcs de reformas. Algumas Ual;:oes s6 refoffilanlln seus sistemas educacionais uma iinica vez.

omras fizeram duas ou. ate, tres refonnas. Vmas foram mais ambiciosas e alteraram de vez as

estruturas e os paradigmas tradicionais_ Outras aconteceram de forma incremental e foram

implementadas a partir de negocia~6es com os atore, principais, os ,takeholders e dialogando com os

bcueficiarios, independememente de sua condi~ao sociaL

!nicialmente, seriio caracterizadas dllas gera<;:6es de rel"ormas que ja aCOTlleCeram. Em scgllida,

serno aprcscntados os tra~os principais de lima terccira onda refOl'mism quc esta se illiciando e,

5 Urn exemplo im[>Urt"nte de,t" depenMnci. em rel"l'iin." m(](klo qu~ "ntccedeu.' relorma, I"i 0 que aconlee,u em
[el",,;;o a de"onlrali'_a"il" dn ,istema edue"cinnal. No Bra,il por haver hi'lnricumenle a con"i,,~ncja de ..,des de ensino
sob respons.bilidade do, diver.'n' nivei_, de gnvorno (I"e<leral. e,loduol e municipal), 0 desccnlraliza,iio foi implememada
com menor resi,loo~ia ~ cu,ln' c "bleYe m~lhnrc' r<:<ultado, (Carnoy e Castro 1997. Molino 2{)()O).
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portanto, ainda niio estu daramente definiua as suas principais caracleristicas. Martinic identificou as

o reformas da scguintc forma,

"la primera de elIas se ha dirigido a reorganizar la gestion, finaciamiento y acesso al

,islCma. La seglUlda ha abordado los problemas qlle afectan la caJidad de sus procesos y

re,ultados. Ahora a comiertzos del siglo XXI estamos en los inicios de una 'tercera

gcracion' de reformas centradas em la efectividade de las escuelas; en la conectidad de

las mismas con todo tipo de redes tanto al interior com al exterior del sistema educativo;

cn lin Iluevo tipo de relacion COli las nuevas tecnologias, entre otras caracterfsticas"

(Martinic 2001, pI8).

o

o

o

Na exposi~iio de Martillic que coincide com os estuuos de outros autores (Camoy e Castro

1997), a primeira gera~iio de refomlas aconte<:eu nos anos oitenta do seculo passado. Sua principal

atcn~iio voltou-se para a Uescenlralif.a~iio, em que 0, govemos centrais transferiram para os entes

subnacionais recursos e responsabilidades. ESle alllor considera que foi uma refonna "hada fuera",

pois, alem da transferencia para estados (provfncias ou dcpartamentos) e mll.llicipios, transfcriram-se

muitas alribui~i'ies para a iniciativa privada. Todo este esfor~o buscava aumentar a acessibilidade e a

cobertura da cduca~iio basica ou primiiria (Martinie 2001).

Camoy e Castro tambem identificaram esta primeinl onda de reforma> e prouuziram um

imp0l1ante trabalho avaJialluo como elas se encontravam em 1997. Antes de avaliar como estavam os

sistemas educacionais ap6s mais de uma dceada dc refonnas, perecbcram quc a primcira gera~iio

aeonteeeu em urn cenurio eeon6mieo imensamente desfavoriivcJ, em que a maior pm1e dos paises da

regiao enfrcntava a crise relacionada com a divida extema e buscavam ajustes fiscais que

proporcionasscm 0 equilibrio das contas pubJicas. Os interesses principais das refonnas era a me1horia

do apl'Oveitamento e>colar, expansao do ensino 5ecllndiirio e lecnico e a forma~ao e habilita~iio de

professores. As refumlas buscavam, em IHtima illstfincia, tomar mais compctitivo 0 sistema

educacional puhlico (Camoy e Castro 1997).

Assim como Mmtinie, Carnoy c Castro idcntificarmn que uesta primeira gera~ao de refonnas

foi dada enfase principal a descenlralizayao e 11. transferencia para 0 setor privado de respollsabilidadcs

edllcacianais, antes eonccnulldas nas maos do governo central. Neste sentido, houve uma redu~iiu dos

procedimcntos burocriitieos e lima maior tran>fereneia de responsabilidades aos provedores locais de

educa..iio e as escolas, Ao meSIlla tempo, os autorcs pcrccberam quc houvc um aumetlto dos recursos

destinados 11. educa~ao, mcsmo com mllitas restri~i'ies fiuanceiras nos diversos paises da regiUo.
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As reformas que ocorrerJm em varias na~6es latinoamericana, nos anos de 1980, segundo

o Camoy e Castro, voltaram-sc, principalmente, para a concorrencia. Isto porqlle nesta primeira gera~iio

houve urn forte cmpcnho dos gestores em descentralizar os sistemas educacionais, reduzindo ° poder

da burocracia e dos sindicatos dos pl'Ofcssorcs c tomar os sistcmas mais eficientcs, em um momento

que os gastos publieos sofriam l'esl:ri~6es. Crioll-se mecanismos para ampliar a partieipm;:ao da

popula~iio local nas unidades de ensino c aumentar a compctitividade do sistema.

A segunda gCl'm;:ilo de rcformas educaciollais OCOITeli na tiltima dccada do scculo pa.ssado.

Muitos paises latinoamericanos cstavam rccem safdos de pcrfodos ditatoriais e ainda havia lima forte

preucupa<;:ilo com os ajustes economicos pam equilibrar as was economia.s. Se para Mrutinic a

primeira gel'a~ilo dc rcformas voltou-se para fom do sistema educacional,

"en los noventa se constata un nuevo enfasis en las polfticas educativas y que da
origen a las refonnas de 'segunda generaci6n'. Estas se dirigcn 'hacia delltro'.
Es decir, hacia los modos de gcsli6n y cvaluaei6n del sistema; los procesos
pedag6gicos y contenidos eLilturales que se transmitell en la e,cue1a." (Martinic
2001, p 18)

E,ta gerayao de refonnus mirou-se na escola e na qualidade do ensino. Neste sentido as

o

politicas promoveram maior amonomia das unidades educacionais e dos provedores locais de

educa<;:uo_ Ademais, pennitiram lUna maior flexibilidade dos currfculos eseolarcs c das pniticas

pedagogicas, passaram a incrementlll' avulia~6es extemas de desempellho escolar dos sistemas

educacionais. Neste momento, foram introduzido, incentivos parJ os professores a partir do melhor

desempenho de suas fun<;:6e:; e houve grande investimento de recursos em insumos educacionais. 0

centro deste eielo de refonnas foi a qualidadc da edllca<;:iio, gestao educativa dos estahelecimentos de

eusinu, a pedagogia, currfculos e sistcmas de avalia<;:ao (Maninic 200 I).

Molina enfatizoll as trall5fOlma<;:5es que se processrullm nos sistemas educaciollais das diversas

na<;:oes latinoamericanas na decada de novellta. 0 ell5iuo biisico (fundamental e medio) foi 0 celllro

dos esfor~os govemamentais. procurou-se aumentar a uferta e a cobertura. atingindo quase a totalidade

dus crilllwa, em idade e,colar, em qua,e toda a regiao. Aumentou a preocupa<;:ao com a educa<;:iio pre·

escolar. Os recursos publicos cOll1e~aralll a SCI' orientados para niveis educacionais, regioes c grupos

mais nece,8itados e com dificuldade para sc cscolarizar. Apcsar de ainda scr incipiellle, come~ou a se

observar a articula~iio entre a edl1ca~ao, 8aude e meio ambiente, ou ,eja, e>bo~Ol1-se uma

illler>elorialidade.

A cducayao supenor permalleceu com grande autonomia em rela~ilu 11 educa~iio basica.

Vcrificou-se uo en8ino 8uperior 0 rOrlalecimento do setor privado. Ainda relacionado com a agenda

o educacional na regiiio na ultima decada, pCl'cebeu-sc quc os horizontcs dos pIanos educacionai8

pa,saram a SCI' mais longos e ousados (Molina 2000).
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Ainda em reluo;ilo 11 segunda gerao;ao de refonnas, pode-so afinnar que os interesses de alunos,

pais, professores, fomecedorcs, provcdorcs privados de educa<;1io e dos politicos foram atingidos por

cia, Conmdo, a amplim;lio do trabalho dos profcssol'cS C 0 anmenlO do controle cia sociedade sohre os

gasto:; educacionais e sohre os resultados foram as mudan<;as que mai, se dc:;tacaram. Neste momento,

ocarreu a introdu<;iio das avalim;ocs dos sistemas cducacionais atraves cias uvulia<;5es extemas que

identificavam as competencias dos alunos. E,tas avalia<;5es vern e"pondo as deficiendas dos sistemas,

das llTlidades cscolul.'cS C, ao meSilla tempo, erial! um mcrcado de vagas nas escolus publicas. Alem

di~lO, em alguns paises foram criadas mccanismos de incentivos a docencia. Estes incentivos

comeo;am a criat· diferencia<;6es de saliirios pat'a profcssorcs, melhorando 0 valor para aqueles qne

buscam se qnalificar, dcscmpcnham bcm snas ftUl<;6cs c prodnzem resultados rnelhores.

Por outro lado. por ter urn alto custo para atores imponantes, Corrales argumentou que esta

seglUlda gera<;ao tendeu a encontrar forte resistencia e, portanto, maior dificnldade de se efetivar. Para

cle, a falta de incentivos para aumentar a oferta e a demanda por refonnas cducacionais e, ao mcsmo

tempo. a nao neutraliza<;ao da oposi<;ao a elas, dificulta que se colham resultados positivos, Nao faltam

exemplos de paises em condi<;6es semelhalltes aos da regiao que conseguiram refOlmar sens sistemas

educacionais e obler resultados positivos delltro e fora deles.

Alem das dificnldadcs cxpostas acima, nao se pode deseonsiderar que as desigualdades sociais,

presellles em muitos paises da regiao, sc apresclllam como urn grande problema que impede a

cdncao;ao de colher resultados positivos. Nao considerar este fato tern provocado cngatlOS e falsas

cspct'an<;as quanto as refonnas educacionais. Talvez por esta razao. as rdonnas educacionais, apesar

de prodUlir melhoras no ensino, nao tern conseguido atillgir os rewltados esperJdos. Por este motivo,

uma nova gerao;ao de refomla esta illiciando, como afirmou Martinic (Martinic 2001).

A lCt'ccira gcrao;ao dc refOlmas sc cncontra cm plena imp1cmelllao;ao. POI' esta razao, ainda nao

estao claras as suas principais caracteristicas, Segundo Martinic, ela visa a cfetividadc das escolas, U

concctividade com todo tipo de redes tanto no interior, como extemas ao sistema edllcacional e a

utilizao;ao de novas tecnologias aplicadas a educa<;ao (Martinic 2001). No entanto, 0 ceniirio e diverso

e os paises da regiao enCOlllram-se em posio;1ies hastunte diierentes. Enquanto alguns avano;aram

signil'icativamente nas rcfOlmas dcsccntralizando, ampliando a participao;ao, melhorando os iwmmos,

investindo na fonnao;ao enos incelltivos aos professores, rednzindo as diferello;as entre as escolas

urbanus e mrais. OlUros paiscs ainda aprescntam indicadores ruins, COlli baixa cobettura,

prillcipalmcnte na educao;ao secundaria (ensillo medio), altas taxas de evasao e repetencia, baixos

salarios e forma<;ao del'icienle para prol'essores, ineficiencia do ~istema educucional, cenlralizao;ao

burucnitica, captura das refom13s por mores estratcgicos. como silldicmos de profcssores ou

empresarios do sistema educaciollul privado Oil, mesmo, fomecedores de insumos educacionais.
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As amilises das refOnTIas de primeira c segunda gera~iio pennitiram identificar tipos diferentcs

o de politicas educacionais. Camoy e Castro idenlificanlm dois tiros principais, ou ,cja, as relormas

voltadas para a cOllconencia (eficienciu) e as relormas vultada:; para equidade (Carnoy e Castro 1997).

As reformas voltadas para a concorrencia pTOcuraram melhorar a eficiencia do ensino e das escolas.

Buscavam tomar mais racional 0 usa dos recursos publicos aplicados na educa~ao. As a~6es

proclU1iVam ampliar a oferta de vagas, melhorar 0 ace:;so e a cobertura. 0 ensino b5.sico era 0 centro

dos e:;foryos dos reformadores, enljuanto no ensino superior abria-se maior espayo para a iniciativa

privada. Havia a preocupayao de oferecer um minimo necessario de educayao, voltada para 0 mercado

(Lopez 2005).

o

o

Para ;:;10, llma parcela grande dos recuruos educacionais era direcionada para os illsumos. Niio

fica evidente llcste liro de rdonna a preocupa~iio com a red~iio das desiguuldades sociais e

educacionais. Para garantir 0 mfnima necessario e a el"ici~ncia desejada ampliou-se 0 espa<;o da

iniciativa privada e de a~5es compartilbada, entre 0 setoI pliblico e as ONG, especializadas em

educayao (Molina 2(00).

As refOimas volmdas para equidade, por sua vez, tern como objetivo principal a reduyao da:;

dcsigualdades educacionais e sociais. Para isso, a amplia~ao da ofena de vagas, 0 aumento da

cobeltura e do acesso sao metas necessarias a serem alingidas. A melhoria da qualidade do ensino

tambem e condi<;ao necessaria para a hu'>ca da equidade. Ne,>te caso, deve haver uma boa ofena de

insumo,> educacionais, pl'incipalmente em regiues onde coneentram-,>e pal'Ccla~ significariva da

populayao poueo e,>colarizada e pobre. As reformas cducaeionais voltadas para equidade bu~eam mais

do que urn minimo nece:;s5.rio de educa~ao vollado para 0 mercado. Buscmn a oferta de educa<;ao de

qualidade para todos, mas, principalmenle. para as criall<;as e joven:; pobres.

Ainda tratando do~ tipos de politieas edueacionais, Corrales, em seus esludo'> sohre as I'cfonnas

no:; diversos paises da America Latina, lamhem identificou dais tipos diferenles. Uma voltada para 0

acesso e outra voUada para a qllalidade. As reformas voltadas para 0 accsso quc sc assemelham

aquelas volladas para a cfieicncia. pelas suas caJ1icteristicas,

"involucram cuantiosa inversiones en el area de la educaci6n destinadas al
aumento de la:; escuelas. salas de clases, personal docente:;, sueldos, suminiSlros
pedag6gicos elc." (Corrales 1999, p5)

Ou .,eja, eSlavam voliadas, principalmcllle, para insumos cscolares, alCm de vism a amplia~ao da

cobertura pelo :;istema educacional.

J5. 0 segundo tipo identificado pelo 0 autor, quc ele chamou de refonnas voltadas para

o qualidade, pelas suas caracteristicas, pode eslar proximo duquelas chamadas refomlas para equidade.

E,>te lipo de reformu volla-se para dentro da:; escolas e bllsca melhorar 0 rendimenlo academico dos
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alunos e do sistema edllcacional como um IOdo. A[cm disla, buseDu tamar mais eficicnrcs os gustos

educacionais. Estes gusto, tinham como objetivo oferecer as condi~6es necessarias para 0 melhor

desempenho educacional dus crian<;as, adolescenles e jovens.

As amilises sabre as polfticas educacionais nao podem ficar restrims apenas aos sell'; contctidos

e objetivos. As formas de implemenla<;1io, tambo!m, vern interferindo 110S resultados das politicas

educacionais, ou seja, sao vari<iveis imporLantes. ESle falo nos inleressa muilO, pois se a fonna de

implementu<;ao interfere nos sellS resultados, certamente a forma como foj executada a Escola Plural

tendera a produzir determinados resultados. O.~ analista, de politicas educacionais cOllseguiram

identificar formas diferentes de implementa,;ffo.

Marlinic, ao estudar as varias refonnas que aeonteceram pdos diversos paises da regiffo,

idenlifieou quatro formas diferentes de produzi-Ias. Uma primeira e quando ela e pl'Oduzida "de cima

para baixo". Ncste caso, as agencias govemamentais, ministcrio ou sccretaria dc cducao;ao sao os

responsaveis pdo desenho. A implementao;ao e feita pOl' agencias ou entes publicos situados fora dos

centros de dccis5es, Oll seja, as escolas e as professore.';. a segundo caso, sao aquelas reforma,

produzidas "de baixo para cima". au seja, as novas experi6neias edueaeionais foram pensadas e

praticadas em algumas comunidades e eseolas e, posteriormente, apreendidas pelas agl!neim;

govemamentais e transfonnadas cm polfticas. Existem, ainda, as rcformas feitas de mancira "global"

que buscaram atingir 0 sistema cducaciollal como urn todo e de uma linica vcz. Has "incrementais"

foram sendo implcmentadas aos poucos, au em detenninados numero de escolas, au em determinadas

regii'ics, ou parcelas do progrmna de reformas e, posteriormente, atingiu todo 0 sistema (Martinic

2001).

As reformas "de cima para baixo" partcm do govemo para as cscola<; e a sociedade. Quando 0

shtema e centralizado, 0 governo central produz uma lei que inicia a reforma e os govelllos

subnaeionais assumcm e participam produzindo suas proprias leis e fazendo com que ela chegue ale as

cscolas. A origem deste tipo de reforma educacional e 0 govemo. Jii as refomla:; de "baixo para cima",

pOl' sua vez, nascem das iniciativas da popula<;ao que, posteriormente, sao a:;sumidas pelo, govemo,.

A origem desta reforma esta na sociedade, 0 govcmo assumc c da a ela um carater instimciOl131 e

oficial.

As reformas globais ou big bO/lg sao gerais e imediatas. Alem di,IO, huseam llma abordagcm

do sistema edueaeional em ,ua totalidadc. POl' outro lado, as reformas incrementais Oll parciais sao

progressivas. promovem reformas gradllais e bllscam que as llnidades descentralizadas se abram para

seu eutorno, incorporando as contrihui,;oes dos a10res loeais e dos aspccloS culmrais das comunidades

onde estao inseridas a, unidades cdllcacionais.
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Segundo Mmtinic, nao existe urn modelo tillico, pum e definido de implementa~ao e de

refOlma. A sua aplica~1io dcpcndc de muito:; fmores, como, por exemplo, a cullum organizacionaL 0:;

acordos politicos, os reCllr:sos economicas e politicos. 0 que acontece em muito:; casas eque durante 0

processo de prodll~ao de uma politica, a implementayao cornece de urn tipo e muda para Dutro. Ou,

para se atingir os objctivos proposros, milizam"se formas diferenciadas e mistas de execuvao.

(Martinic 2001).

Uma Dutra COllstata~1io, a partir das analises [eitas pOI diversos estudiosos das polfticas

educacionai> dus paises latinoamcricanos, C que n3 regiilo predominaram rdormas do tipo fOp down,

ou seja, "de cillla para baixo", havendo algumas rams exc~i3es. Nos estudos de Martinic, apena:; 0

casu de El Salvador foi de:;tacado como uma reforma "de baixo para cima", pelo menos no seu

momento inicia!. Mesmo que varias das reformas implementadas na regiao tenham iniciado "de cima

para baixo", no decorrer do processo de implemenla~ao vadas sociedades as:;umiram e partieiparam

do procc,so, exigindo correo;ao de rola ou incorporando demandas novas.

No:; relalos sobre as refonnas foram o~ ~indicato~ de profe~sores que tiveram urn papel ativo

em rela~ao a elas, lanto para apoi:\-las, quanlo para impedir a sua efetiva~ao (Molina 2000, Corrales

1999, Grindle 2000). Alem dos sindieatos de professores, 05 intelectuais das universidades, certos

setores da mfdia, os partidos politicos, as associao;oes de pais e de estudantes sao alguns dos atOIeS que

boscararn intervir nas reformas, Todos estes segmenlos ou sao interesslldos (stakholder), 00 afetados

pelas I'eformas, portanto, sao atores e,trategicos qlle devem ser considerados quando se bll~ca

compreender 0 impacto de llma politica edllcaciona!.

Relomando agora para a primcira gcrao;iio de reformas e utilizando a tipologia sobre a fOffila de

implementa~ao, no casu, global Oll incremental para analisa-las, percebe-se que as reformas feitas de

maneira global fracsssaram mais que as reformas innemenlais e calltelosas. Contudo, nao ha relato,

de grandes reformss na regiao que alterasse de fonna cabal todo:; os paradigmas e e~trulllras do

sistema educacional tradicional de llma ,6 vez, e em urn curto espa~o de tempo, No clllanto, algumas

foram mais audaciosas qlle Olltra,. De llma mancira gera!. c po~sivcl afinnar quc predominaram

refoffilas incrementai~ e negociadas.

Cabe ressaltar ainda alguns outros aspectos relevantes destacados pelos anali:;tas em relao;1io ii,

rcformas educacionais que ,e processaram na regiao. Aquelas qlle apontararn para a dcscelllraliza..ao,

a ampliao;ao da participa..ao, a incorpora..ao de segmentos sociais excluidos e a demoeratiza..ao da

ge~[1io das lUlidades cscolares, sao reformas qlle allmentam o~ cu~[o_, para aquele~ alores que assmnem

a rcsponsabilidade pela ~lla implementa~ao.Assim, para que nao houvcsse resistencia a sua execuy1io,

foi necessario qlle os gestores pl'tblicos construisscm uma estmtura de incentivos (llumenlo~ salariais,

premia~ao das cscolas que avatl~aram nas refonna:; e conseglliram melhores logros educacionais etc.).
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mas identificar as arrnadilhas que aprisionam as iniciativas de se produzir melhoras no ensino. A

edueao;iio enqnalllo politica social, pode ser um importante instrumento de redistribuio;iio de riql.leza,

OU pode se transformar em instrumento para agravar a desigualdade.

Em alguns paises da regino, apos as reformas, os sistelnas edueacionais tcm fragmentado c

ampliado 11 desigualdade educacional. Parece estar se formando urn sistema dual, com urn ensino

basico privado de alta qualidade e urn ensino basieo publico de baixa qualidade. Ao mesmo tempo, 0

ensino superior piiblico de alta qualidade esla sem.lo ace8sado por setores de alta renda, agravaudo a

regreS5ividadc do sistema cducacional cm muiws lugares da regiiio e, cOllsequentemente, aumentando

a desigualdadc educacional e social. Esta. talvcz. scja uma das conscqiicncias mais grave das rcformas

edueaeionais. No eutanto, e preciso conhecer melhor 0 que esta aconteccndo e esperar os resultado8.

pois ainda e cedo pal'll dizer que us refomlas educacionais fracassaram.

A Eseola Plural eronologicamente esta situada no conte~to da seguuda gera~ao de refonnas

educacionais. Ela e um tipo de politica edncacional claramente voltada para a busca da equidadc. A

sua cOllslm~iio, seglUldo os sells doeumentos oficiais, pmtiu das cscolas, ou mclhor, das e~perieneias

educacionais preseutes uas escolas da rede mlluicipal de ensino que rompiam com 0 modelo

tradicional de educa~ao_ Por is,o, nao se pade cOllsiderar que ela seja lima reforrna do tipo "lOP down",

POl"em, dcvido aos conflitos travado8 em torno da edllcao;ao nas escolas municipais de Belo Horizonte

E,ta rcde de incentivos estava voltada para 0 favorecimento das rcformas e estimulou as ageneJas

o govemamentais e os professores a assmuir novas responsabilidades.

Contudo, grande p31tc destas rcformas cducaeionais esW: acontecendo em urn ccrcino

desfavonivel para 0, gastos publico" devido 11 necessidade do ajuste fiscal6. Com i,to, ficou diffcil a

eonslru~ao desta rcde de incentivos em varios lugarcs. Este faw vern pl'Oduzindo uma qneda acentuada

na qualidade de vida dos meSll'cs, devido 11 inexistcncia de reaju,tes salariafs qlle pudessemrecompor

° padriio de vida em mcio a uma alta infla<;:ao, ou, em alguns paises houve corte dos salarios dos

professore,. A falta de incentivo para a carreira dc cdncador tern side um dos fatores apontados para 0

fracasso dc varias das reformas edueaeionais projetadas c insuficicntcmentc implementadas em

diversos paises da regiao (Molina 2000, Grindle 2000. Camoy e Castro 1997).

Assim. os problemas que se apresentam para as reformas edueativas sao imcnsos. Grande parte

dos estudos sobre refoffilas educacionais na America Latina reserva largo espa~o para analisa-Ias. Nao

se tl'llta, como se pode observar, de prescrever nonnas para implementao;ao de refol'lllas educacionais,

o

o

o
'A cri'e d" divida exlerna e inlOrna que obo'ou as finon,as e a, economia' do' pai,es dn regioo. pro"OCOli um" es,,"tado
infl"ci"nari" c aumento d," gostos pUbtico" Na busca de um equilibrio finnnceiro. varios pnrses adota,,"m modid"' d.
"ju'le fi'""l para oumenlnr 0 or=ndn,ilo e diminuir on gn'tos publicon. Neste COnlexto. fomm as politicos soci"i,"" rnai'
"fetada' "om "., co'le, de gasto.'_ A' relOl''''''' educacionnis ncontecemm denll'o desle contexto. ou soja. bu",""a-",
univer<alizaT 0 occ"o quando ,eduzin-se ou conget",,"-,e os gustos educacionais, As cOll,eqilencias m"is grave, [mam 0
red""a" d" qualidade e do' re-'ultados educ"cionais,

32



o

o

o

o

~
<:(~o.
<"
00

por professorcs que tern posi~6es diferentes quanta a educao;ao, nao podemo:; \;olli;iderar que cIa seja ::: ';§
o~
_0

tumbem "botton-"p". Mas. voltarcmos a tratar deSla discllssao quando aprofundarmos 0 marco oS'~

05::<
analftico e as analise, empfricas. Agora, camuda, cabe rcssa[tar que a Escola Plural so cllcaixa em um

contexto de luten,a, refomlas ou mudano;as cdllcacionais. E que havia distimos tipos de politicas i._

educacionais no cenario e [anna!; variadas de implcmcntao;:ao.

1.2.1- Alguns problemas enfrentados pelas reformlls educadonais na America Latina

Apesar de quase todos palses da rcgiao aUlllcntarcm as suas taxas de escolal'izao;ilo de criano;:a:;

c jovens, permanecem as impressionantes dcsigualdadcs sociais c cducaciollais. Esta foi uma das

conclus6es apresentadas por Nestor Lopez ao estudar estas desigualdades. Para ele os baixos

resultudos eolhidos pclos sistemas edueaeiollais em reduzir as desigualdades edueacionui:; e melhorar

os niveis de eseolariza.;:iio e de conhecimento de criall~as e jovens pobres, teve como uma de suas

rai'l.es um diagn6stieo eqllivocado sobre pobreza. Existia uma visiio restrita e simplifieada que nan

dava eonta na plenitude da complexidade que envolvia 0 lema. A predorniniineia de uma visiio

eeon6miea de pobreza, tem indllzido us politicas sociais a terem llma a<;:iio apenas eompensatoria

(Lopez 2005).

Lopez compreendell que 0 problema da pobreza c da desigualdade 6 muito grave e esta

corroendo a eoesiio social e fragmentando a soeiedade. Este tem sido 0 principal entrave 11 plena

escolarilu<;1in das crian<;as c jovens pobres. E as refomIas do Estado e da educa<;iio que vern se

processando estao debilimndo ainda rnais os espa~os publiClJs. As:;im, dianle deste cemirio,

"indagur e.,lOS proeesos nos llcvani a un mayor conocimiento de esse nuevo alultltlo

que dia a dia ingresa a las aulas, socializado en un clima social nuevo, y que poco

tiene que ver com aqucl para eI cual fueron preparadas as instiluciones escolares Oll

fueron fonnados los docente:;" (Lopez 2005, p5).

Compl'ccnder estes constrangimento:; e ussoci;i-los as possibilidades oferecidas pelo

crescimenlo econi'irnico e pela "jancla demognifica,,7, podenl produzir resultados melhores qlle os

atuais quanto a refOtnlaS educacionais. Somente a massirica~ao do cnsino nao garante que a,

1J,onola demng"illca e ° lermo utilizodo pm" identifi"ar {) perLodo da tran,;,iio dcmogr;flco em que os {axas de nasc;memo
come"am u ,"duzi, e com ela a 'edu<;ao da depend_n"i" infanlil; e () nume", de "dho< e baixo e. pOl1anto, reduzida a taX"
de depend1:ncio "n tercei,," idade. Assim. os Esmdos {e,iam uma "[olga" "a PTO""" [>Dr politico< ,ociais e poderiom aio""r
re"u',," pa," r"du<;ao das des;guaidade, ,o"iai, (FilgueiTa 20(4).
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dcsigualdades educacionais sejam superadas, iSla parqne a selc9iio agora naa se faz mai, fora da

cscola e 8im denIm dela. E sao os pobres que continuum perdedOl'cs na corrida pela escolarizu91io.

Alem das desiguuldades sociais, as refamms educacionais cilfrentam tambem problemas

rclacionados aos atores illteressados no fUllciollamento do sistema de ensino. Grindle identificou os

sindicatos de professores, a burocracia dos ministerios e secrctarias cdllcacionais c os partido;

politicos como pIinelpais opositores das reformas. A l'csistcncia dos sindicato.~ e motivada pelo

conteudo das reformas. Estas, volmdas para descentralizu91io, cxamc de mento, remuncru9ao de

acorda com a produtividade, prestu9iio de contas ante os sTakeholders c novos curriculos, aumeotam a

cal'ga de trabalho para os professores e, ao mesmo tempo, aurnentarn os riscos dc pcrdas salariais. A

burocracia central oferece resistencia por temer pelo proprio emprego ou por ficar em disponibilidade.

Ja os partidos perdern com as reforrnas por nao poderern rnais fazer nornea~6es de afilhados para

cargos na burocracia educacional em troca de apoio politico, por isso, sao outro polo de resistencia as

refol1llas educaciooai> (Grindle 2000).

Coosiderar ou nao 0 apoio ou a re,istencia dos atore, no desenho de uma refOiTIIa nao 6

desprezfvel em uma refol1lla politiea. 0 alcanee das refol1llas depende em grande medida do grau de

resistencia oferecido por eles. A legitimidadc de uma refomm esta diretamente relacionada com a sua

aeeila.;1io pcla soeiedadc. Nao basta que lUna reforma tcnha um bom diagnostico da silua~ao, mas que

mobilize capital politico para irnplementa-Ia. Muitas reformas fracassaram por falta de apoio politico

dos atores principais, mesmo que contenharn boas intelli;6es e sejam desenhadas por to5cnicos capazes.

Muitos refomladores apostaram 00 iosulamento de ,eus to5coicos frente a pTeS,aO de grupos

interessados e, por isto, as refol1llas naufragaram. Criar incentivos ou proeurur estrategias para redllzir

as re,isteneias dos opositorcs das l'efOimas atravcs dc negoeia~6cs tcm sido 0 eaminho pam avan~ar

nas l'eformas (Mokate 2000). Porem. llllllca sem 0 risco de ser capturada por atores estrato5gicos e

mobilizados, como rnuitas vezes ocorreu em relu<;ao uos sindicatos de professores.

A105m de veneer a resistencia dos atores que deveriio assumir 0 maiol' peso do eU,to das

refoTTOas, Corrales argllInentou que e pl'eciso aumclltUl' a ,ua oferta e a sua demanda. As ofertas dc

refonnas cdllcacionais sao favorccidas quando ha a pennaneneia, por pcriodos mais longos, de

mini,tro, da edllca"ao interessados e motivados a faze-las. No cntanto, 0 que ,c ve em muitos paises

da regiao e que 0 periodo de pennancncia no eargo 6 baixo dificultando que haja pl'Osseguimellto nas

rcformas. A ofena de refol1llas 6 favorecida tarnbo5m pela existencia de arenas de uegocia~6es> apoio

de assessores independentes e com respeitabilidade social, como pTofeswres uoiversitario,. As

uemandas por refomms cducacionais. por sua vcz, podcm scr ampliadas com 0 aumento da

infonnao;ao, evitando inccrtezas e 0 medo das mudanyas; incluir representa~6es dos beneficiiirios oa
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fonnulal,;:ao, implcmcntm;:ao c avalial,;:ao das refomms tambem ajuda a aumentar a demanda

o (Corrales1999).

Existem varias experiencias positivas de refonnas que colheram bons resultados. Ncstes caws,

os reformadores estiveram atentos aos riscos que as ameao;avam. As refonnas bern sucedidas

necessitam de sustentabilidade. Por sustentabilidade entende-se

"la necesidad de contar con eI apoyo continuado de detenninados actores cuyo poder,

participacion y/o aportes resulta indispcsable para que llna iniciativa 0 una estrategia

pueda manterellISe em eI tiempo" (Mokatc 2000, p 24).

o

o

o

Ponanto, dependem da fonnao;ao de coaliz6es de apoio, pactos soeiais e con~truo;ao de e~lruturas de

incentivos.

Filgueirn reconheceu que apos duas decadas de refonnas educativas fia regiao, houvc avauo;os

imponantes. No entanto, ele argumenta que os resultados foram modestos e insuficientes. Entrc os

avano;os conquistados identil'iea-se 0 aumento da cobertura, da taxa de matrfeula e de aeesso e 0

aumenlo da media de anos estudados. Contudo, quando comparado com outras regi6es do planeta que

apresentam PIB scmelhante ao da America Latina e quc cmpreenderam refonnas educaeionais,

percebe-se que as mudano;as foram timidas. Nao houve uma grande lllelhoria ellllllateria de equidade

educacional e social, houve pouca interferencia na reduo;iio da pobreza e, mesmo, 0 crescimento

ccon6mico foi pouco afetado, pois vern <:olhendo resultados timidos ou, ate mesmo, negativos. Na

verdade, resultados educacionais melhores podem ser akano;ados se forem transpostos cinco

obstliculos apresentados pelo 0 autor. Sem isso, a educao;iio dificilmente colheni logros em lennos de

equidade que deve scr 0 objctivo pct'scguido, mais que a eficicncia (Filgueira 2004).

o prilllCil'O obstaculo a ser vencido relaciona-se com a taxa dc feeundidade c 0 crescimento

demografico na regiao. Enquanto os paises da regiiio nao conseguirem reduzir as taxas de fecundidade

e nmalidade e aproveitar a janela de oportunidades demogriifica, continuadio a persistir altos indices

de pobreza e de desigualdade. Isto acontece porque 0 nUlllero da popula<;iio inativa conlinua,;i alto em

relao;ao 11 populao;iio at iva, reduzindo os recurso~ para aplica~1io em capital bumano.

o modesto crescimento economico que os paises da regiiio lograram nao foi capaz de abater os

nivels de pobreza, este e outro problema que tem travado 0 melbor desempenbo educacional. 0

crescimento ccon6mico SOZinllO nao e condio;ao suficiente para garantir a l'edu~ao da pobreza, mas e

condi~il.o necessaria para que ela aconte~a, 0 cre8<:imento economico pode melhonlr a [enda das

famfJias e os recursos disponiveis no Estado para prote<;iio social. Entretanto, na regiiio tem acontccido
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informal ou em atividades ilegais. Nao estando no mcrcado formal de trabalho ficam de fora da

prote<;ao do Estado e passam a ter dificuldade de acessar os mcio~ para huscar superar a sua condi<;ao

de pobrezu e de exclusao. Os dados tem mostrado quc ado1c~cellles pohres e de familias

desestmtllradas tendem a ser pais e maes mais cedo. Com isto. 0 risco de abandono dos eSllldos pa~sa

a ser uma realidade. Ao abandonar 0 estudo. as po>sibitidades de oportunidades para sair da pobreza

ficam rcduzidas Oll dcsaparcccm.

Por fim, 0 liltimo dos cinco ob~taclilos a scr transposto para se obter melhores indieadores

sociais e educaciollais ua regiao, relaciona-se a nalllreza do, gasto~ pllblicos. Grande parte dos

recursos publicos aplicados em gasto> sociais vai para a seguridade. Isto inibe a eapacidade do Estado

investir em educa<;1io, por exemplo, tirandn a progressividade dos gastos8. Isto acontece porque a

previdencia wndc a amparar quem estava no mereado formal de lrabalho. portaltto. fora da linha da

pobreza ou dc miscria. Por outro lado. a educa<;ao universal de qualidade, oferecida pelo Estado. deve

mcndcr crian<;as e jovells pobres. aumentando seu capital humano c a sua possibilidadc de inscr<;iio no

lllercado formal, aumentando as sua:; chances de saida da pobreza.

Apesar desla allrma<;uo de FiIgueira basear-se em iltdicadores e possUir urn alto grau de

verdadc, Yia.llnu afirllla que no Brasil a pl'cvidcncia social c um importan!c instmmcllIo de

trullsferencia de renda e de prote<;iio para 0> lllais pobres. E qlle s6 nuo suo lllais grave~ as

de~igualdades sociais e a pobreza porque imlmeras famflias dependern das aposentadorias. pensoes,

urn paradoxa interessanle. tern havido crescimento economlCO. mesmo que modesto, maso simultaneamente vem aumentando os niveis de pohreza e de desigualdade social.

Relacionada com 0 modesto creseimento eeon6mico eslli a desl111i~ao de postos dc trabalho

para individl10s menos qualificados. A redu<;1io dos p<Jslos de trabalho para os mais pobres allmenta 0

grau de vulnerabilidade destas familia, e reduz 0 desempenho educacional das crian~as e dos jovcns

pohre~. 0 cmprcgo fornml tem mliltiplas f<Jn<;6es nas sociedades latinoamcricana';, alem da fonte de

rcnda. 6 0 caminho para accsso a~ cstmlllra~ de oportunidades, beneficios do Estado c f01ma~1io dc

capital social. A al1scncia do ernprego formal significa estar em l1ma sillla<;ao de exclusao e

marginalidade (Filgucira 2004).

A redu~1io das oportllIlidades de trahalho pam a popula~ao mais jovem e na pobreza cria urn

cfrculo vicioso de exdllsao. Jovens scm oportunidade de trabalho tem sua renda diminuida. assim

como 0 estirnulo para estudar. A medida qlle ,ao ohrigados a abandonar a escola, nao conseguem

acumular capital humano e. por isso. sao obrigados a encontrar os meios de trabalho no mercadoo

o

o , 0, ga,tos p,ibl i,o, podom seT progre"i,'o, 0" re~"""ivo,.Regre"i,'os qu"ndo ,aD utilizado, p"m prote~"Q "" grande
capiml O\lem bern, e ,.,,'i,o-, publico, em que 0' grup", c"m maior., rendas tem privitegi", sobre 0' mai, pohTe,. E ".,
progressive, "0" dire,ionado, p'lTa "s n",i, pobTe, atrove,. prin,ip"lmente. da, polLli,a, sociai,.
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beneficias de prote~ao conlinuadu (BPe) e fellda mensal vitaJicia (RMV). Todns estes beneficia!; sao

pagas com recurso!; da previdencia social e cOllsidcmdos gasto> sociais. No enlanlo, sao des que

garantem uma pobreza menor entre 0 pessoal da tcrccira idade no Brasil. Ha um receio, por prute desta

autora, de se transferir para 0 Ministerio de Descnvolvimento Social os beneficias de prote~ao

contitluuda e a rcoda mensal vitalfcia. Este feeeia aCOnlece porque, meSilla com 0 argumento de

dcsoncrar a Prcvidencia Social, estes beneficias sociais correm 0 risco de tercill seus valaIes rcduzidos

e distanciados do salaria minima, colocando aql.lcles indivfduos que depcndem deles, no rol dos

brasilciros que sc Cllcontram ahaixo da linha pobreza, sendo que antes clcs cstavarn protegidos da

rniscria (ViaJilla 2005).

Mas csta nao e a realidade de urn grande mimero de paises da regiao. Em muilOs deles, os

gastos da scguridade social acabam indo para individuos de renda mais altas, DeslocaJ' qUaJllidadcs

maiorcs dos rccursos para a educa~ao e saude benericiaria um mimero maior de crian~as e jOVCIl~

pobres. Diferentemente do que ainda ocorrc quando se prioriza a seguridade social. Apcsar de

cxistirem fartos indicadores que moslram a regressividade dos gastos sociais e educacionais, as

reformas no:; sistemas de educao;ao nao conseguiram reverter esta situa.;ao. Em parte, isto e explicado

porque vern se adotando um tratamento da pobreza na regiao como algo residuaL eoquanto pelos

numeros a problema e estrutural e muito relevante.

Ademais, cabe 0 reconhecimento de que as dificuldade:; que cercam as rdonnas educacionals

sao diversas e graJldes. Criou-<;e a ideia de que a participao;ao seria 0 remedio contra IOdas as

dlficuldades. Esta claro que cla c um elememo fundamental para que as reformas eonsig31n resultados

esperados. No entanlo, nao se pode aehar que se constltulndo arenas publi<:as de participa.;ao

envolvendo 05 atores no desellho e na implcmemao;ao nao haven'i mais problemas_ Haved ,ernpre 0

ri:;co da cllptura, do aumento dos custos, da lentidao, da illeficicncia e do uso instrumental por parte do

govemo destas arenas participativas para empreender reformas eOlllnirias ao ideal de justi~a. Alem

di,to, nem sempre hii transparencia por parte dos govemos refOlTIladores dos verdadeiros selllidos das

reforrnas. Desta fomla, e~istem muilas desconfian",as disseminada:; na popula9ao, pois bistoric31nente

o eomportamento de varios govemantes, nos diversos paises, tern ,e vollado mais para 0 equilibria

fiscal e O!; imercsses do setor financeiro do que para as necessidades da popul31;ao, principalmente dos

mais pabres. A,sim, as refarmas edu~acicmai> seguem enfrentando resistelleia e muito do que poderia

represental' avan90s em dil'co;ao a um sistema mais justa e eqUitativo acaba se perdendo por falta de

cntendimento e infonna",ao da popula",ao e vonlade das clites polfticas.
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1.3- Repassando 0 ccmirio cducadonal dos diversos paises latinoamericanos

No infcio da decada de 80 lUna serie de importantes lransformal,'oes havia se processado nos

divcl'sOS paises da America Latina c, pm isso, IOrnararn-se necessaria llludano;as em seus sistema,

cducacionais. Entre elas mcreccm dcstaque 0 nipido processo de modemizao;iio das socicdadcs, 0 fim

de regimes ditatoriais c a rcdcmocratiza~1io dos sistemas politicos e da sociedade, crescimclllo dos

movimcntos sociais c ,indicais, ampIiayao da pobre~a e da:; desigualdades sociais c, pm fim, a

expansiio do accsso ainformayuo alrave.'; da televisiio e de QUiros meios de comunicao;iio de massa.

[nternamente aos sistemas cducacionais, as escolas permaneciam presas a cstruturas

tradicionais constmidas no illicio do scculo XX e, portanto, pouco flexiveis e adaptadas as novas

demandas, como a incorporas:ilo de novos setores sociais antes excluidos. Dutros dados revelavam que

o ensino publico enfrentava muitos problemas, os numeros da evasilo e da repetencia eram

absurdamente altos, havia problemas quanto a cobertura c 0 acesso ao sistema educacionaL alem de

prevalecer urn imensa desigualdade edncaciollal entre ricos e pobre.~, entre meio urbano e meio I11ral e

entre diferentes regiues delltro de um mesmo pai:;.

Diante deste cenario, govemos comprometidos com programas de refonnas e 0 desmonle do

legado aUlorillirio foram se instalando na regiao e, com isso, illiciou-se uma primeira gera<;ao de

refonnas. ESla primeira gera~ao de refonnas educacionais aconteceu na decada de 80 c voltou-sc

principalmcntc para a dcsccntraliza~ao do sistema, buscando melhorar sua eficiencia, atraves do

aumento do eOlltrole por pane das comlUlidadcs sobre os provedores locais de servi~os educacionais.

Muitos fmores contribuiram para que esta primeira geras:ao de reformas nao obtivesse os resultados

desejados. No entanto, foi a resistencia de alores importantes como os silldicatos de profcssorcs,

bllrocracias centrais e centralizadoras e 0 faw de as refonnas educacionais acontecerem jllntamente

cum reronnas econ6micas visalldo 0 ajuste das contas publicas que tiveram maior influencia no

redllzido succsso das reformas.

A persi:;tencia do celliirio de baixos resultados cducaciollais, a pennanencia de imensas

desigllaldades sociais e educacionais e a necessidade de melhorar a eficiencia do sistema ccon6mico

all-aves da melhoria da qualidade dos recursus humanos alraves de um melhor desempellho e:;co]ar da:;

crian~as Cjovclls exigiram uma nova gera9ao de reformas. A scgunda gera~ao de refomms aCOllleceu

na decada de 90 e vultuu-se para dentro da escula. A eficiencia do sistema educacional ainda era urn

objetivo persegnido, No cntanto, csta segullda gera~ao procurou consolidar a ~obertura e 0 aces>o

universal ao ensino prim:irio, mnpliar 0 secundario, diversificar os pl'Ovedorcs de educal;ao

trmlsferindo para a iniciativa privada e pan. Q terceiro setor patte da responsabilidade, cabendo ao

ESlado 0 rinanciamento, c, pOl' fim, no cosino superior expandiu 0 setor privado. lnlemamenle ils
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osculas ampliarJrn-se os mecanismo, de cOlltrole e participao;ao da socicdadc, uumentaram 0 grau de

autonomia Jas unidadcs cducacionais c dos pl'Ovcdorcs [oeais de educa,.ao para formular currfculos,

estabe[eccr calcnd:irios e mdhorar os indicadorcs cducacionais. Em rela..iio aos professores estimulou

a forma.. iio e a remunera..1io com hase em resultados.

Apesar de estas altera..6es terem produzidos alguns avan..os importantes, os resultados foram

cOllsiderados modestos quando comparados ao lamanho dos reeursos cOllsumidos e os resultados

prodllZidos por outras lIw;6es em outra:; regine, do planela. Talvez esla scja uma das razoes que esla

[evando a lima terceira gera.. iio de relonna:; educacionuis. Esta terceira unda ainJa encomra-se em

undamenlo e nno estiio multo claro 0 leor e 0 alcance da, mudall';as.

Ulilizundo a lipologia das refonna5 para e!<plicar 0 alcance e os modestos resultados obtidos

das duas primeiras gera\<oes de reronna~, 0 que 5e denota e que nao houve urn linico tipo de l-eforma,

houve sim a predominii.ncia do modelo voltado para concouencia, construido e implementado "de

cima para baixo" pois, Ol'iginou-sc, em ~ua maioria, no governo central e iuadiou-se para os outros

niveis de govemo e para a socicdadc. Apcsur de as tcnlativas de refonnas serem globais elas acabaram

parciais e incrcmcntais, dcvido a uma serie de fmorcs, entre dcs, a resiSlencia dos principais alore" os

constrangimentos colocados pela necessidade de rcdl1O;ao do~ ga~lOs publico~ e a rotatividade d05

geslOres publicos interessados e compromelidos com as refonnas. A cxistcncia de mais de uma

gera~ii.o de refonnas talvez seja resullado dos modelos de implementa~ao cseolliidos que impediram 0

avan~o delas. No enlanto, a per:sistencia de inumeros problemas relevanles, muitas vezes, nao

previstos nos diagno,>ticos explica mnito das dificuldades enfrenladas e dos baixos resullados colhidos.

Enlre a li,tu dc problemas cnfrcntados pdo, rcfonnadores e que int1uenciaram no~ re~ultudos

da,> refonnas, a imensa desigllaldade social, um grande mimero de pcs,oas vivendo na pobreza c

abaixo da linha da pobreza e 0 maior de todos a ser considerado quando se bllsca melhorar os

indicadores de educa~ao. E,tes dados nao ,ao iuelevantes. sao fundamentais. Nao cOllsideni-Ios e nao

inc1uf-Ios nos desellhos e na, implemenla~6ese [al.er wma reforma para poucos. Alem da pubreza e da

desigualdade social, nao se pode deixar de lado os prineipais alores e 0, beneficiarios da, reformas

quando ~e husca desenha-la,> c implcmcma-lus. Dcixa-los de lado signil'ica allIllenlar a desconl'ian~a c

a resiSlencia a elus. Por6m, a illclnsao dcstcs atol'cs nas rcfonna~ nao significa que nao havcrn

rcsistencia. pelo cOlltrario elas continuarau e~i,tindo. pur6m estarao em uma me,a de negocia~ao pam

,erem tratadas.

POl' fim. melhorar a infomla~ao e a propaganda das reformas, cOllstruir coalizoes e pactos

sociais em favor delas sao a~6es que podem melhorar os resultados. De qualquer forma, ha

argumentos que falam quc ainda c ccdo para cnxergar 0 a1cance das rcformas. No cmanto, nao se pode

esperar que as refonnas educacionais sozinhas venham modificar as desiguuldades sociais e
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educacionais. Omras poHticas sociais precisam ser implemenladas para mclhomr os indicadores

o sociais e reduzir a pobreza. Certamente, a educao;ao comribuira com a melhora dos indicadores sociais,

mas ha nm longo caminho a ser percon'ido para colher resultados melhores. A solidariedllde social

deve ser um dos iusllmos mais importames para que sc a1cancem sistemas edncaciouais e sociedades

mai:; juslas.

1.4- A Escola Plural no cemirio da:; reformas educllclonais

edllcacional brasileiro.

Alem da regressividade, 0 sistema educacional brasileiro 6 dcficielllc na dislribui<;1io espacial C

:;ocial das vagas. Enquanto 0 meio IlIraL as periferias dos grandes celllros e as regioes remotas e POllCO

desenvolvidas do pais sofrem cOm a insuficiencia de vagas e de recur:;o:; para eqllipar as escolas com

os inSllIllOS necessarios para 0 desenvolvimenlo educaeional e para favorecer 0 acesso da:; crian<;as ale

as sala:; de aula. as escolas situadas na:; regioes mais desenvolvidas 530 mdhor cquipadas e com

o

No Brasil, assim como nos outros paises da regiao, os alIOS 80 fomm marcados pelo paradoxo

entre os avano;os na democracia polftica em lUU ccnario cconomico adverso. Isto e, enquaulo 0 pai:;

caminhava para realiza<;ao de elei<;6e:; livres e democl1l.ticas, acompanhadas da diminui<;ao da pressao

demografica e do forlalecimento das organizao;6es popularcs, ao mesmo lempo, pennaneciam e se

o agravavam os indicadores de distribuio;ao de renda.

Do ponlo dc vista da educll<;1io, 0 eeni!rio tamhem nao e dos mais alcllladores. 0 sistema

edllcacional apresentava-se como altamente regressivo. Esla situa<;1io e explicada, em parte, relo fato

de que os ga:;tos governamenlais em educa<;1io, em todas as suas esferas, acabam sendo de:;locados

pam aqllelcs indivldliOS que conseguem acessar 0 sistema e nele pennanecer. Como as crian<;as e

joveus da:; camadas mais pobres lem dificuldade em acessar e pennaneeer no sistema educaeional,

logo eles nao fazem uso de:;tes recursos que acabam scndo Ulilizado por aqueles que possuem renda

melhor e, por diversas rnoes, podem perrnanecer e progredir na educa<;1io. AlCm disto, hi! ullla grallde

aloca<;1io de reeursos por parte do governo para 0 ensino superior. Ora, existem indicadores que

apontam que 0 ensino superior das redes publieas de ensino e acessado por individuo:; com renda

maior. Logo, 530 des que dcsfmtam destcs l'eClirsos agravando a regressividade do si>tema

o

maiores reeursos. ESla situa<;ao levou Barbosa e Veiga a reconhecer que

"os SClares mais pobres da popula<;ilo silo penalizados duplamenle: pelo fala de nao
conlarem, em nlvel das familias, com recur,a.< materiais e simMliCClS para enfrenlarem ()
processo de cscolariza<;iio e pelo fala de receberem do poder pl,blico uma educa<;iio que
nao lhe, permite compensar a, de.wantagen, ,ocioeconomicas" (Barbosa e Veiga 1997, p
45).
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polfticu e da sociedade hra,ileira e mesmo latinoamericana. Nas palavr~s dos sellS idealizadores,

Assim, as desigualdades sociais aparecem como um fator detenninante para 0 sucesso ou naoo dos indivfduos na edllCayao. Porem, do ponto de vista dos g:!Stos govemamentai> em educa~iio, a sua

atcllyaO deveria voltar para a eficiencia e cficacia dos processos de ensino para amellizar os illlpactos

das dcsigualdadcs sociais sobrc os rcsultados cducacionais. Como a maior parcela da popula~iio

bra~ilcira concentra-sc cm cidadcs de medio e grande porte, os esfo~os govemamentais deveriam

estar voltados para clas, a fim de mclhorar as cOlldiyiies das suas redes escolares.

Foi com 0 intuito dc garantir nao s6 0 acesso, mas a perrnanencia das criano;as, adolescentes e

jovell~ dos setores pobres da cidade que a Prefeilura de Belo Horizonte passou a implementar, a pattir

de 1995, 0 Programa Escola Plural. Ate entao, os illdicadores edllcacionais da cidade estavam de

acordo com o~ illdicadores brasileiros. A reprova<;:iio, a repetellcia e a evasao apareciam como uma

caractcr[stica marcante que rcvelavam a ineficiencia do 5istema. Alelll disto, havia dificuldade quanta

ao acesso e a pennancncia das crian<;:as provenientes das regi6es Illais degradadas socialmente e das

famflias mais pobres.

Contudo, havia, no interior das cscolas, um movimento envolvendo prot"essores, pais, gestores

c outros membros da comllnidade escolar qne nao s6 I'eclamava 0 dircito a uma escola de melbor

qualidade e que pemlitisse as criano;as urn melhor desenvolvimento cdllcaciollal, mas que procurava,

com fonnas altemativas de educa<;iio, driblar a rigidez das normas que vigoravam e a cat-encia de

recursos das escola5. Este rator tamMm foi considerado quando se elaborou 0 diagn6stico e 0 desenho

da Escola Plural. Ela aparecia como respostas aos problema5 eSlruturais deteclados e as experiencia5

educacionais altemativas vividas cm algumas escolas da rcdc municipal de ensino.

Assim, a Escola Plural constilllia uma polftica de reforma do sistema edllcaciollal da Prcfeimra

dc Belo Horizonte. Seu desenho foi apresentado llO final do ana de 1994 e sua implementa<;:ao passou

a ocon'er a partir do ano de 1995. Esla reluillla se inscreve no ample Illovimento de democratiza~iio dao
"nos formamos no mesma movirncnlo social que acredi~l na eonslru<;ilo democr:itica
da sociedade, do Estado ed,s in.'titui<;:Oes como a escola" (PBH 1994, P 21.

o

Ainda, segllndo os sellS idealizadores, 0 Programu Escola Plural era "0 retrato da escola" que

eles conseguiram captar "nos imlmeros contatos" com a conmuidade cscolar de Bel0 Horizonte. Por

isso, enlre outras coisas, de assentava sobre a "Illta pela autollomia e gesliio demQcriitica" Jas

ullidades escolares, na maturidade dos seu, profissionais que desenvolveram expericllcias

significativa5 no interior das escolas c do dcsejo de muitos desles profissiollais em vencer u resistencia
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d05 organs gestures em relao;ao a estas novas cxpcricIlcia5 educadonais, tratadas, neste momenta,

como ilegais.

A Escola Plural, portanto, esta inserida no contexto de rcfnrmas cducacionais que atravessaram

as liltimas decadas. Apesar de cronotogicamente estar un segunda gcra~iio de reforma;; que ocorreram

na decada de 90 passada, eta possula carJcteristicas que a inscrcvc no rol das politicas educ:\ciolluis

voltadas para equidade. Este fato pode seI cOllstatado quando sc :lnulisa a origem de seu desenho, seu

conteii(!o e objelivos. Preocupada em garantir nan 56 0 acesso c a cobertura das crian..as, adolescentes

e jovens, ela buscava. lambem. a efetividade do sistema ao propor que a rormao;ao teOOn urn claro teor

de cidudunia e utili~e como insumo educacional as expericilcias culturais das comunidades onde as

escolas eSlao inseridas e, tambem, dos sujeitos que acessam 0 sistcma.

Politicas educacionais com este perfil, como advertiu Corrales, apresentam custos de

implementa<;ao muito alto,. Estes custos sao resultados dos conflitos gerados por elas. Os conflitos sao

provocados pela necessidade de mudan<;a na organiza<;ao e no ftlllcionamcnto das unidades escolates.

Para que estas mudan<;as aconte<;am, as rotinas e os procedimentos diarios dos professores e oulIOS

profissionais que atuam no seu dia-a-dia deveriam ser alterados e certas praticas abandonadas. As

praticas e rotinas dos professores vinculam-se ao modelo de educa<;ao que vigorava. Neste caso, os

sistemas Iradicionais aprcsentam um modclo meritocriitico. Os modelos voltados pam equidade

cxigem tecnologias e rolinas difcl'entes do mcritocratico. Por isso, a necessidade de constru<;ao de

novas tecnologias e rotinas proprias para a nova politica cducacionaL Alem das crfti<:as e dus

incertezas, a constm<;ao deslas tecnologias provoca aumento da carga de trabalho e a sensa<;ao de

perdu. A reayao mais comum, nestes casos, e a oposiyao it nova politica c a lentutiva dc veHi·la, nao a

implementando da forma como fo; desenhada.

Os contlitos sao problemas politicos a serem enfrentados pelos gestores que prop6em a refOlTIlll

educacional. Os confiitos sao gcrados, lambcm, pclas Illudan<;as organizacionais nus escolus. ESlas sao

orgalliza<;6es publicas. A literatlUlI revela que llmdan<;as na organiza<;ao das institui<;1ies pLiblicas sao

difieeis de acontecer. As dificuldades sao geradas por divcrsos futorcs, entre eles, a tendencia das

organiza<;0es publicas a continuarem fuzendo 0 que sempre fizeram. Esta tendcncia c resultado da

cultura orgunizucional, da pressao do ambiente exlemo e dos beneficiarios e da ncccssidade de

continuar ofettalido os bens e servi~os que selllprc ofcrtaralll c que, por isso, tern arnpla aceila<;ao na

sociedade. Alelll da Irujet6ria <las urganilay6es publicas, as dificuldades de llludan9as organizacionais

sao geradas pelos connitos de inleresses enlre os implernentadores e us gestores reformadores. E,

tambclll, pela ausencia de incenlivos diferenciados para aquelcs implcmentadorcs quc adct'cm a nova

politica. Esta ausencia geru Hill problema de u<;ao coletiva, em que hii falta de interesse em

implementar a refonna educacional (Alverga 2005).
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Comprecndcmos que estes sao os pl'incipais problemas enfrentados pela Escola Plural durante

o seu proces:;o de implementu<;1io. Estes, no nosso entendimento, tern colorado dificllidadcs para que 0

programs cOllsiga alingir os seus objetivos. Mas, ncste capitulo, tivemos a preocupa<;ao de mostrar

que a reforma educacional emprecndida pela prefeitura de Bela Horizolltc nao e urn fato isolado. Ela

aconleee em urn cemirio que hil fortes quesliollamcntos sobre a eficiencia dos sistemas educacionais

tradicionais. Por esla raziio. varia> iniciativus de refanna:; eslan scndo fcitas em diver.;os Jugares, 0 que

vom Jegitinmlldo a inicilltiva do:; gestures desle municfpio. PorCill, a cidade vern encomrando

dificuldades de implementar a sua reforma educacional, mcsmo que ainda persista urn quadro que

dcmande a interveno;ao publica.

No proximo capitulo, procuramos cOllstmir os arglllllcmos tcoricos que possibilitern a

idelltificao;ao e a amilise das illumeras variilveis que podem estar intcrfcrindo na sua implernentao;ao_

Fizemos 0 esforo;o de mo:;trar que 0 processo de implemelltao;ao de nma politica cducacional, como a

Escola Plural, e cumplexo e conflituoso. Os argumentos teoricos possibilital'ao a idemificao;ao

daquelas variaveis que estao criando maiores dificuldades para a Escola Plural. Ao mcsmo tempo,

mostrarao se as escolhas feita!; pelos gestores e tecnicos da SMEDIPBH contribuiram au nao para a

:;ua implememao;ao.
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CAPITULO 2

o
FUNDAMENTOS TEORICOS PARA ANALISE DA PESQUISA

o cicio de prodl1O;ao de politicas publica, e algo complexo lamo na sua reaJizao;ao, quanto em

sua aniilise. Sua complexidadc rclaciona-sc com connito:; que produz, com os intcrcs,cs divcrso.~ dos

afetados, os recursos de que disp5c, a rcalidade em que busoa intervir e os resultados produzido, que

Illuitas vezes geram novos conflitos e novas demanda:;, A Escola Plm"al eunm polftica cdllcaciollal

com grande potencial de conflitos. Estes conflitos sao gerados pelns ffiudano;as propostas nas lUlidades

escolares para que seja implemcntada C obtenha os resultados desejados. As llludam;:as cxigcm uma

nova org3lJizuo;ao das e:;colas. Para reduzir a desigualdade educacional, as escolas precisam abandonar

suus pratica:; e rotina:;. Entretanto, esta forma de organizm;ao e funcionamento das escolas mnnicipais

de Bela Horimnte e antiga e amplamente aceim pda sociedade, me~ma que teOOa contribuido para

aumentar a desigualdade.

Alterar uma organiza~1io publica. como as escolas municipais, tem urn custo muito alto. Este

cU!;tn recai, principalmente, sobre os profes:;ores e outros profissionais ligados ao seu dia a dia. 0:;

custos sao produzidos pda lleces~idadede con~lru~1io de novas rotinas e recnologias para implernentar

a nova politica educacional. Isto exige 0 aumento da carga de trabalho que muitas vezes nao c

compensado de fonna satisfatoria. A rcm;1io mais comurn, nestes casos. e nao implementar a politica

ou implemenlli-Ia parcialmente.

Existern outras dificuldades que cercam as mltdan~as nas orgamza~5es piib1iea~, e~tas sao

originada~ da ~ua cultura organizacionaL Esta induz a organiza~ao a continuar na mesma dire~1io emo que hislOricamentc vem amando, ou seja, manter a sua trajet6ria. Existem. tambem os conflitos de

intcresses que colocam os implemenladores e gestore:; em campos OpOSIOS. Por este motivo. as

mudan~as organizacionais acontecem de forma incremcntal, mesmo quando as proposlas de refonna

silo globais. Por fim, existe 0 problema de a<;1io co1ctiva. Organiza<;i5e~ sao [onnadas por individuos

que preci~am de incentivus pa,s agir. Para que os individuos que alllam nas escolas possam agir. como

e proposto pela Eseola Plural, deve haver incentivo:; direciollados para aqueles que aderirem a

rdonna. Ca:;o nilo haja. surgini 0 problema do "carona,,9, comprometendo a politiea. Compreendemo,

que o~ problemas organizacionais e os eonnitos politicos estao na raiz das dificuldades da Escola

o
• Segundo Alvcrga. (} problema do "corona" ()u "free rider" "p.",ce d.vid" " in.xiMencia d. in".mivos dif....nciadns p.r.
que 0_' individuo' que por!Cocom a uma mganiz.~rr[), po'_'am aderir. mudan,a propo,ta no suo rotin •.
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PluraL Mas, naa sao os (jaicos que podem intclfcrir nos sellS resultados. PrOCLIramos dUlIUi para [rente

cotlstruir um modelo tcorico que de conta de nm maior nlimero deles.

Quanta as analises, as dificuldadcs tambcm nao sao menores. Se 0 olhar volta-se para 0

dcscnho cnecessaria identificar 0 diagn6stico da realidade a ,er modificada e que antecipoll 0 desellho

da politica, olhar a agenda que prodllziu 0 sell desenho e como foi 0 sen processo de cOllslul<,ao,

atendcndo a quais dcmandas, idcntificar os atores que participaram nn sua elabora~ao e os sens

interesse, rclacionados com a politien desenhada e verificur os resultados que se busca obler,

COIllUdo, 0 ciclo da polilica nan se resume ao desenho. Tao impOitante quanta 0 dCSClIllO, C a

implemcnta~1io, pois C UCSle momenta que a polftiea ganha vida e se materializa. Este e, tambem, um

momenta erftieo, porque e af que ficam evidentes os limites do diagn6stieo, a estreitcza do dcscnho, a

insuficicneia dos I'cemsos, 0 poueo conhecimento do trajelo a ser pereorrido pela polftiea ate chegar

aos bcncficiarios c afctados. Neste momento 0, connilos ganham vida, h:i 0 risco da caplllra por

interesses privados ou parciais e aconteccm redesenhos pelo, implementadores que, muitas vezes,

contrariam 05 objetivos originais. Um grandc mimero de polflicas naufrJga na sua implementas;ao

(Rua 1998). POltanto, para uma boa analise do cicio dc prodllS;1iO de polftica, 0 olhar deve voltar,

principalmente, para a implementas:ao, com toda a complexidade que a cerea.

As polfticas sociais, por sua vez, apresenlam earaeterfsticas e dificuldade, pr6pria~ que tornam

a sua prodlls:1iO urn tanto mais difieil. Entre e,tas, deslaea 0 fato de prevenil', I'emediar Oll modifiear lim

problema social grave (Santo, 1989). A, politica, edueaeionais, como parte das polfticas sociais,

apresentam caractcd,tieas e,pcciais pela quantidade de intere,ses que afetam, pelo grJnde numero de

atores envolvidos ua sua produS;iio, pcla divcl'sidadc dc ambicnte, no, quai, intervem, pela qnantidade

e qualidade dos recursos que necessitam e mobiJizam para sua cfctivas;iio. Ela, apresemam grandes

dificuldades tanto na ,ua produs:1io, quamo no seu e>tudo.

o momento mais eonflitliOsO e eritieo no eiclo de prodw;:ao de polfticas educacionais e a sua

implemcntas:1io. Portanto, cm um primciro momcnto, buseamos na literatura que lrata especificamente

da implcmentas:ao de politieas cdueacionais identifical' os possfveis riscos e connitos que ~ercam este

tipo dc polftiea social. No entanlo, a priori, identificamos quc as politicas edueacionais nao sao

homogeneas e, por isso, apresentam desenhos, objctivos, eonflitos e riseos diferentes. Faremos, pois,

uma identifieas;ao dos seus tipos para localizar os momcntos criticp>; e eonflituosos e quais atores

oferecem resislencias a eta>.

Em detenninados tipos de politic<\>; educacionais, a sua implementa~ao exige que as

organizas;5cs eseolarcs e a estrutura buroenitica do orgao gestor sejam alterada, pam que venha se

efetivar. Portanto, e preciso eompreender as eseolns enquanlo organiza~6cs c, com isso, vcrificar quais

os elementos de seu funcionarnento podern impedir Oll favore~er a polftica educaeional a ser
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irnplantada. Ca,o haja um grande numero destes elementos UIlS orgalliza~oes escolares que impe~am

que a polftica educacionul se detive, tomam-so necessarios as transforma~6es nn sua cstmlllf3.

CeI1amente, as mudan~as orgunizaciolluis tambem nan acontecem sem connitos e incentiva:;. Assim,

urn Dutro conjunto de [eltums sobre mudan~as organizacionais e as escola:; como organiza~6cs

co[ctivas nos dara condi~6es de comprccndcr os riscos, as dificuldades e os conflitos pelas quais a

Escola Plural passoll. A implcmcnmo;:1io desla politica nan poderia acontecer sem llllla profunda

illudano;a das escota:; e da burocracia da Sccrctaria Municipal de Educao;:ao de Bela Horizonte, com os

seus departamento:; de cducao;1io das admillistmo;oes regionai:;.

Para comprecllder a profundidade e a extensao destes conl1itos. a, arenas illstitucionaJjzadas on

nao, os possiveis aeordos e interm;:5es c os possivcis velOs que ocorreram <5 necessario percorrcr uma

patte da literatura que identilica os nos onde OCOll'em as diliculdades. E,ta literatura que trata dos

custos e beneficios de uma polftica permitira vcr, em rclm;:1io it Escola Plural, onde se configuraram os

conflitos. com quais atores e com que intensidade. Alem disto, em que arenas ocorreram e se ell'S

conseguiram vetar ou fTagilizar a E,cola Plural.

2.1- A implementaj;1io de politicas sociais e os tipos diferentes de reformas educacionais

2.1.1- Os desalios e as dilicnldades que cercam a implementaj;iio de politicas publicas

o

A partir de 1995 a Escola Plural tomou-se a politica educacional olicial da Prefeitura de Belo

Horizonte. Para entender 0 proces,o de SHa cria~iio e a sua execlH;:ao, assim como os rlscos,

dificuldades e COUflilOS que vern enfreulando e preclso conhecer antes como acoutece 0 cicio de

produ~ao de polfticas. especialmeme das polilieas soeiais. Anles. porem. de entrar neste campo de

discussao, nao 6 possive! fazer labula rasa de lunu earacteristiea do ESlado brasileiro e de sellS enles

subnacionais, exaustivamente debatida pela literatura especializada, que interfere decisivamente na

produ~iio de politica, publicas. Chamamos a aten~ao para 0 sen alto poder decisorio e as sel'ias

dificuldades de irnplementa~ao das ,uas deci,6es (Diniz 1998). Eimportanle destacar este fato, pois ao

que parcel' este Cum fen6meno cronico uo Estado brasilciro c revela a sua fragilidade.

Esle faw e explicado de diversas forma" no entanto, em re1a<;:ao ao Estado e 0 sell

relacionamento com a socicdade, cabe deslacar 0 seu "baixo grall de accountability e a baixa

capacidade de fazer valer as leis e decis5es govemamenmis" (Diniz 1998 p 14). Alcm dCSICS, oulros

o fmores merecem destaque como,
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"11 illexistellcia e baixa efidcia dos mccanismos de controle cxtemo, pOl' patte
dos diferentes poderes e cia propria sociedade, associa-se a pnitica de reforma
pelo alto, de Janga tradi~iio no pais, produ:r.indo condi~6es adversas 11
institucionalizm;ao dos mecanismo:; de cobranO;:3 e prestas:ao de contas." (Diniz
199,'!, p 14)

E imponante considcrar estes falores, no entanlo, eles nilo sao suficicntcs para cxp[icar as

dificuldades que ccrcam a produ<;iio de polfticas publicas. Urn grande mimcro de amores sugere que

muito> dos problemas rclacionados 11. implementa<;iio de polfticas seoam resolvidos com 0

envolvimento dos principais mores e interessados, os seus beneficiarios c todos os afelados pOl' ela em

"rna ampla negocia<;ao. Estas negocia<;i\es, evidelllemente, oeolTeriam atravcs de representa~5es em

arenaS proprias para isto. A politica a ~er imp1ementada sairia das dcci~5es tomadas coletivamente.

A,~im, a agencia prodmora da politiea ganharia legitimidade pam implcmenta-la, mesmo que 0

dcscllho final fique distantc do dcscjo original dos gestore:; (Diniz 1997 e 1998, Avritzer 2002, Boschi

o 1999, Stark e Bmszt 1998).

o

o

Estcs autores abrem eaminho para urn primeiro elemento a ser considerado quando ,c fazcm

analises de politicas publicas, ou seja, a pariicipa~ao. Esta apareee. entao, como urn eiemento

imporiante a ser eonsiderado quando :;e busea nao s6 eriar a polftica, mas imp1ementli-la. Entendemos

por participa<;1io as negocia<;5es que ocorrem entre os principais mores cnvolvido~ na produ~ao de uma

determinada politiea, assim como, os intere.ssados e benefieiarios dela. Esta, negocia~1ies podem

oeorrer em arcnas fonnais e infonnai.~. As negocia<;1ies ou disputas sup5em a a~ao voiwllaria destes

mores para intervir lIa produ<;1io da polftica almejando <:ertos re>ultados interessantes pam e1es

panieulmmente, ou para a eoletividade. POitanto. segundo Costa,

"as polfticas, programas e projetos gemlmcntc enam uma arena em que o~

diferente> mores envoividos sc mobilizam, diseutem, debatem, negociam, fazem
alian~as para fazer vaicr aquilo que eon~iden\m seus interesses." (Costa 2004, p
32 - 33)

Assim, em reia<;ao 11 Eseola Plural, proeuramos identificar os momentos em que foram

constitufdas as arenas, se houve negoeia<;5es, os tipos de ncgoeia~5es e, ainda, corn quais atores. Alem

disto, idemifieamos se os espa<;os de negocia<;5es fomm suficicntcs para po~~ibilitar aeordos ou pacto~

bu.-cando conformar objelivos que cOl\tribui~~em para a redu<;ao da resi:;tencia ao programa de

rcfOlma cducaeional da PBH e permitissem que clc obtivcssc resultado~ melhores. Ao mesmo tempo,

inve>tigamos os resultados desta~ negocia~5es e se elas pruduziram mudan<;as nOS mmo> da Escoia

Plural.

Cabe udvertir que a existeneia de negocJa<;5es nao a,scgura qne a polflica ~cja dc falO

implementada. Os aeordos podem nao acontecer ~e houver atores que mesmo estando na arena. nao
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o

o

o

querem ceder e, por isso, se propi3em a velar 3 poJitica. Este falo revela 0 quao compJexo C0 ciclo de

produ~ao de politicas publica,. Por isso, toma-,e necessaria conhcccr mais de perlo 0 seu cido de

pl'Odu~ao para idcntific:ll.' que mums falares interferem no sell proccsso de cria~ilo e execu<;ilo.

Ha uma visiio muilO recorrente por analistas e gestures de que 0 ciclo de produ<;ao de politicJS

publicas e argo parecido com llTna [iohn Tela. l~to e, apos a sua fonnu[aI,;ao segue aulomaticamente a

irnplemenla<;ilo, sem obSlaculos ou problemas. Caso OCOrl'3ffi problema5 eles e~lao apenas no processo

de fomlUla.;ilo, ou ~eja, no desellho. A implemellta<;ao e cOllsidcrada, nesta vislio, como uma extensiio

naturnl e aUlomat;ca da lormula<;iio. Na verdade, nao h:i uma separa<;iio entre forrnnla~ao e

implementa~1io. Hii dois momento" no primeiro se planeja, decide e avalia, e no segundo exe<:uta. E
pMsfvel pereeber, neste caso, que 0 cicio da> politicas e curto, simples e com pouco espa<;o para

eonflitos e vetos. Fommladore" irnplementadores, beneficiarios e ,~Iukeholders tern interesses

eonvcrgentes que se complctaJll no jogo cia politica. Desta forma, csta nao apareee como urn jogo de

soma zero entre os principais atore~ envolvidos e intere>sados nos seus rcsultados.

Vma ontra forma dc vcr a prodl\~ao de politicas publicas acredita que 0 processo configura-se

como urn cicio. Porem, este se apresenta como um processo linear. Nesta segunda fmma, 0 processo

passa por dois momentos distintos, 0 de decisao e outro de implementa~ilo que se completam. E no

seg\llldo momento que se percebe a fragilidade do diagu6stieo ou do de>enho da politica, por isso,

toma-se neeessario realimentar os centros formuladorcs com as inforrna~6es provenientes da ponta

(implememadores). De posse desta, inromla~6es, os forrnuladores fazem a eorre~1io de rota e da

quantidade dos reeuTSOS mobilizados para que a politica atinja sel1slogros (Silva e Melo 2000).

Olhando de lUna omra fonna 0 cicio de ronnula~ilo e implementa~ilo de politicas, percebe-se

que 0 processo nao e tao simples. a que aeontece e lim cornplexo sistema que envolve illteresses dos

mais diversos, recursos de toda natureza e a certeza de que uma polftica voltada para a solu~ao de urn

problema hoje, sempre gera urn outro problema lnais a [rente ( Santos 1989). Assim, as dif1euldades

atraves,arn todo 0 sell processo de produ~ao. Ao que tudo indica, ja na [ormula~ao existem os mais

variados problema,. No entalllO. e na implementa~au que afloram todos os tipos de dificuldades que

eolocam em risco a politica, programa ou projeto em eXeCli<;aO. A nao compreensilo do cicio da>

politicas publicas como um proces,o altamcnte eomplexo e de que a implemenla<,;ao e muito mais do

que a ,imples execu<;ao das defini<;6es dos decisores govemamenmis, pode ser a raiz da fragilidade de

llluitas politicas. Talvez esta visao simplista teulla levado muitas delus a nao sair du pupel OU a

produzir resoltlldo> lllllito diferelltes dos esperados.

Contudo, tanto ua concep~1io da produ<;1io de politica publica como uma Iinha reta ou como urn

proces,o simple" 0 centro da, dificuldades esta na fonnl\la~1io. E,ta~ vi,oe~ conferem "um primado

excessivo 11 atividade de fOlmula~iio, em detrimento de Oll!ms dimensoe," (Silva e Melo 2000, p 6), A
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implemenmo;ao e 0 monitoramento da politiea apareeem, neste caw, como atividades nao

o problematieas. Caso oeorram os problemas na implementao;ao, estes sao eonsiderados desvios de rota,

passiveis e faeeis de serem eorrigidos. Esta eorreo;ao aeontece, muitas vezes, atraves de simples

interveno;oes ou de redesenhos, para que a poUtica siga seu trajeto e produza os resultados planejados.

Esta e lima visao pOlleo realista do eaminho das politieas publicas. Por isso. toma-se neeessario busear

OutrdS formas de ver 0 cicio das politieas pliblicas.

o proeesso de produo;ao de polftieas pode ser visto de uma forma mais realista. Em primeiro

lugar, e preciso reconhecer que, na maioria dos casos, as polftieas sao resultados de eonflitos de

objetivos entre os diversos alores, silllados em espao;os distintos do trajeto entre a sua formulao;ao e a

sua execu<;ao. Assim, em relUfUO ao cicio das politicas,

"os eSllldos de situa<;6es concretas revelam urn padrao mnito distilltO, onde
pTevaleee a troea, a negociao;ao e barganha, 0 dissellso c a contradiyiio quanto
aos objetivos, Ao invcs de controle, autoridade e legitimidade veririea-se
ambigiiidadc de objetivos, problemas de coordellao;ao intergovernamental,
reeur!;OS limitados e informayao eseassa." (Silva et alii 1999, p 5).

Como visto, lilll dos falorcs qlle eonfere eomplexidade ao processo de prodw;iio das polfticas sao os

eonflitos cntrc os alores cnvolvidos, bcneficiarios e interessados nos sellS resultados. Estes conflitos

podem ellvolver os mais variados interesses, Entre estes mereee destaque 0 eOIltlito entre gestores e

implemelltadores; entre gestores, implementadoTes e benefieiarios; entre implementadores e

beneficiarios; entre gestoTes e stakeholders etc.

Buseando ser lllIl pouco mais realista quanto ao proeesso complexo de produ<;iio de polftica,

quais fatores devcm scr eonsiderados na sua implcmentao;ao? Em primeiro lugar, a implementayao

precisa figurar como mil momenta eritieo, eonflituoso e de aprcndizagem, cia "pode scr melhor

o reprcsentada como umjogo entre implemelltadores onde os papeis sao negociados, os grans de adesiio

ao programa vanam. e os recuISOS entre atores sao objetos de bargallha" (Silva e Melo 2000. p 9).

Alem disso, pode ser eonsiderado \nn processo 'llltonomo, onde decisoes cmciais para a vida da

polftica sao tomadas pelos agentes implemenladores. 0 reconhecimento de que us agentes lU sillmdos

na ponta do sistema gozam de UIll alto graIl de autonolllia c disericionariedade para redesenhar a

o
J<) F"te' agcnlC' p",,"ram a ,or donDmi"ad'" .'lreel le"el burcoucral' (Lip'ky 19~()) ou bumeroci. no n[vol da !u' e figuram
mrn" more.' impDrtames no pmeesso de pmdw;ao das POlilic"s. pois estiio situados em pDsi<;ile, estl'alegicas e gozam de
urn arnplo "'pa~D de discri<;ao onde tomam deds5es crudai' pam 0 seu sucesso, Segundo Silva e Melo esUio nesle g[l'PO
'lS il,"ai<. "gemes de tr'm'ito. medicos e el1fermeiros nos unidades basicos de smide. professores nas escoins entre oUl""
(Silva 0 Melo 2000). 0 termo burocrada foi utililado pDrque se reconhece que as a<;5es destes agemes sao m""'"dos pur
"'Lino' que Mio ffuto de aprendizagens no relac;onamenlo com os lIsuarios e que permitem uma ceria f1uidel n" execu~ao

do .,uas "<;oes no cllmprimemo de seu lrnbalho.
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implementadores.

De:;ta forma,

politi~a ou dar a ela 0 a~abamento final, passa a figurar como Ulilll variavel importante para 0 seu

o sucesso ou fracasso.

Este reconhecimcnto da importancia dos implementadores advem de outra constata~iio

importante quc, se nao observada, compromete os seus resultados e joga pelo ralo uma grande

qllantidade de recUl'SOS e a legitimidade dos gestores. Esta omra constatm;ao e a de que os

fonnllladores das politicas publicas operam em ambientes, muitas vezes, earregados de inceltezas. As

incertezas, por sua vez, vem das limita~5es cognitivas dos fenomcnos nos quais buscam intervir; das

dificuldades em preyer as contingencias que podem afetar tanto 0 amblente intemo da agencia

produtora da politica quanto 0 ambieme e,;:temo sob interveno;ao; das limita~6es do conjunto de m;6es

e decis5es que os agentes devem seguir; e, pOl' fim, politicas revelam preferencias dos

gcstorcs/formuladorcs que mllitas veze.~ divergem ua coletividade, neste caso, a raeionalidade tecnica

c minada pela politica. As incertezas dos fonnuladores sao completadas pela discricionariedade dos

implementadores. Quanto mais incetto C 0 ambienle, maior a liberdade dc opera~iio doso
"a implementa~ao Ii elltendida como PI'OCCSSO aUlonomo onde decisi3es cruciais
sao tomadas e nao s6 'implementadas'. Conflito:; interjurisdicionais cntrc
6rgaos e il15till1i~ocs, brechas e ambiguidades legais, omissaes dc nonnas, alem
dc omros fatores, pennitem que os executores de politicas tomem decis5es
relevantes para 0 sucesso da polftica" (Silva e Melo 2000, p 10 ell)

o

Recollhece-se, assim. 0 amplo espm;o ocupado pelo irnplementador no ciclo de produ~ao de politicas

ptiblicas. No limite, 0 sucesso ou nao de uma politica dcpende em grande medida de sua adesao a ela.

Para se conseguir a ade:;iio dos implemenmdorcs C 0 apoio dos stukeholders ll Ii necessario a

mobiliza~iio de urn montante de recursos e a utiliza~iio de determinados instrumentos, as ve7,es,

coercitivos. Epreci>o identjficar os instrumentos e recursos que os geslOres e os fonnuladores das

politicas displiem para garanlir a adesiio dos imp1ementadores e 0 apOlo dos stakeholders.

Principalmente os primeiros, por estarem no interior da burocracia respollsavel pela produ~iio das

polfticas. a sua adesiio!em impol1iincia vital para a oblCn~1io dos resultados planejados.

Apesar disto, raramente a implementa~ao de lima politica atinge integralmente todos os

resultados, objetivos e metas previslas on plallejada>. Os objetivos sao sill1a~6e:; ideais. No entanto,

cxistcm determinados fatores internos e extemos 11 politica quc sao reais e, por i"'lI, impedem a

o
II Os 'l"keholder.' '00 grupos eovolvido, pel.. pol[lka, e [lela, intere."adG>. As ohordagcn' awai. whre 0 lilTmula,;a" e
implcmenln~oo de politico, tfm dodo grande impor111nclo a Elece"id"de de incorporar c.,IC' al"res no ,eu proce"" de
f"rmulo"ao e impleffiellto"ao. A incorpora"ao dos slakeholder> "to ",,,,clodo a ncce'.,idaJe do .su'tenla<;ao e legilima<;ao
da pol{,ica" sel' eXffurnda. 81l1dos assegurom que poHticns, programns 0" projOlo, que contam cOm sua participo<;ilo no
formula<;iio e implemellta"ao tem chances maiores de otlngir re,ullados melhore" muil"' vozt<. p""imo' do plancjndo
(Silva et alii 1999).
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consecll~1io de todas as metas previstas. POlim, eSle fato nao pode sc transformar em argllmelllo parao nao construi"las. Ao contnirio, os objctivos cia politicn devem scr construidos e compartilhados com

todos os envolvidos on sua prodlJ(;:1iO a fim de reduzir as resistencias, ampliar 0 apoio a sua

implemenlayiio e produzir sinergia na perseguiyiio dos sens objelivos,

A simple.~ divulgayiio dos objctivos niio garame que haveni 0 apoio suficiente para que a

polilica seja implemenlada. Mesmo assim, eles precisam ser amplamenle difundidos e compartilhados

com todos 05 afelados e envolvidos com a politica. Segundo Silva et alii, niio s6 os objetivos, mas,

tambem 0 desenho deve ser compartilhado pois, em LIma situayao ideal, haveria urn sim dos

implemenladores tanto cm rclayao ao dcscnho quanto em relayiio aos objelivos da politica proposta

(Silva el alii 1999).

o

o

o

Contudo, 0 dissenso cntrc formuladores, implcmentadores, beneficiarios e stakeholders cm

relayiio it politica pode oeon'er, entre muitas Olums eoisas, pelo deseonhecimento do seu desenho c dos

sellS objctivos. Ou ainda, os ageutes podem conhecer 0 dcscnho c 05 objelivos, mas discordarcm dclcs.

Neste caso, os executores implementam os seus objctivos que podem scr difcrentes daquclas metas

propostas pelos fOITlluladores. Ou. ainda. pode OCOlTer de 05 envolvidos com a politiea buscarem

meios de veta-la como um todo, ou apenas alguma parte dela que lllio lhes interessa.

Esla situa<;ao leva it certeza de que algo raro de se ver em uma politica e que ela venha a ser

implemenlada como foi fOITllulada. Tendo em viSla a sua execUyiio, 0 que aconlece, em inumeros

casos, e que os implcmcntadOl'cs, possuidOl'cs de grandc autouomia, a eomprccndem e a implementam

de acordo com sellS interesses. Neste caso.

"para obler adesao e 'obediencia' (compliance) aos objelivos e ao desenho do
progmma, a autoridade central deve ser capaz de desenvolver ema bem
sllcedida estrategia de incentivos. (, .. ) Problemas na estmtura de incentivos
padom cxplicar grande parte das dificuldadcs da autoridadc central para obter
efic:icia na implementa~1io de seU'; programas, meSIllO que tcuham sida
cumpridos todos os demais rcquisilos necessarios ao suceoso de urn programa"
(Silva et alli 1999, p 16).

Par Olltro lauo, 0 meio onde ocorre a inlervem;iio publica, com lodos os seus problemas, exerce forte

influenda sobre os implementadores, age como urn eonstmngimcnto a mais c podc provoear lUll

choque de inleresses entrc estes e os gcstores da politica.

A disc\1ssiio sobre as estrategia:; de in<:entivos para adesao dos implementadores 11. politica, leva

a renexiio para 0 campo dos rcCll1'SOS mobilizados e disponiveis para a sua execuyuo, No entanto. antes

dc falar dos recursos necessarios para a sua eXeCllyaO, e predso reconhecer que a implementayao dc
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uma politica, especialmente a social, ocorre em um contcxto macro e em urn micro l2 . 0 contexto de

o rnacro-implernenta~ao envolve 0 desenho gcml, a legisla~ao que regula, a rede de financiamento, a

capacita<;ao dos agentes, as normas c padl'ocs de relacionarnento entre as agencias quc de alguma

forma sao responsaveis pela politica. A micro-implementa<;iio envolve um contexto espeeifico das

unidades de atendimento, onde ha 0 relaeionamemo direlo com os beneficiarios da politica (Mokate

2000, Costa 2004, Nogueira 1998, Bennan 1978).

o

o

o

A macro e a micro implementa<;1io podem estar vincllladas a uma mesma agencia

govcrnamental. Apcsar disto ha um distanciamento entre elas que as colocam em pontos distintos do

pcrclU'so lral15itado pela polftica. Estes dois eontextos podem ter posi<;oes e a~ocs opostus referindo-se

a uma mesma politiea. Por isso, a aproxima<;ao entre os dois contextos exige dos gestores 0

compartilhamento de objetivos e a mobiliza~ao de recursos. Os l'ecll1'SOS sao os instrumentos

necessarios para garantir a sllstentabilidade13 de uma polftica durante 0 tempo de sua execn~1io e que

seus efeitos perdurem por urn tempo, 0 mais longo passfvel, ate que a demanda esteja sllperada.

Muitas vezes, uma polflica ou programa ou projeto exige que haja uma pel'manencia maior no tempo,

hto me>;mo depois de os reCllISOS terem se esgotado.

Segundo Mokate a sustentabilidade de uma politica exigc a mobi1i%a~1io de pelo menos 6 tipos

de recursosl4 au de capitais. Sao eles: 0 capital humann, namra!, culmml, instituciooal. ffsico e

financeiro (Mokate 2000, Velarde 2007, Nogueira 1998). AloSm destes, nao se pode esquecer que em

sociedades democl'alicas c complexas, a produ<;1io de polfticas publicas, especialmente as sociais, C

I'esultado de conflitos e gera displllas de toda natureza. Este I'aw acontece pOl'que a quantidade de

I'ecursos disponibilizados oS insuficiente para atender lOdas as demandas e interesses pre,entes na

sociedade e que reivindicam direitos. A definiyiio de qual ou quais Selores sociai~ e regiues sao

<:onlempladas com os recun;os do ESlado oS resultado dos embmes que aconteccm almcjando maior

"Paul Berman em ,eu Imbalhu '"The 'tudy uf macro and micro implementation of &>cial policy" choma 0 olem,ao poro a
e'isten"ia da macn> e da mien> impiemenw~f<o, A primeira rem origem nas ogendas eentrais do governD c a ,egunda no,
ogeneios lueai, pru,ima, do' benefieitirio' dus politicas publicas, Coda uma des!as orena, aprcsenla earoc!erf'lic", propri",
que respondem ad' c·on,"angimento, e aos interesse' do' srake/roMers pr6ximos e esliio exposlas as prcssue' e,ereidas par
eles, Para ele" impiementa<;ao de uma poifli"a publico e decorreme da adapm<;1io da macro implemen!.,ilLl com" miern.
ou scja. do projelu com 0 cenario orgonizocionallocol e. lambem. a pr6prin ogenda ioeal prcci,a ,e .daplat aO prnjelo. E
desto mutuo adapto,ao que possibilila a implemema,ao (Bcrman 1978).
"PoT. Mnkale .'usteotabilidade "'laciu"a-se com a ne"essidade de comar com 0 "poio de determinodD' more" cujo poder e
parricipa~il[) silo inJi'pen<:lvei, para que urna pnHtica. pmwama 0" pmjeto PO,," momcr-se no tempo (Mokale 2000),
A"im, a ofe,i"idade OU dldeio de urnO p[)lflica depende muilo da ,ua ,u'lentabilid"de. Ou meihor. a sltstentabilidode e
urn prC.requi,ilo para que uma poliliea ,e de'i"e. Ou ainda, a ,u<lentabilid"de e a eerteza de que a politic" ""0"," na
dirc<;ilo eerla, par isso. goza de apaio para 'u,!cnla·l0. No enlan~), ,u'lenlabilidade em rela"ao a uma pol Iliea tern algumas
exigencias como, as gem<;aes fllllll-'" nao ficarem em situo<;tio piol' que 0 alual" que a, deei",,;", a!uais nao imp",·am que
hajo condi,oes de \'ido melhoL"es no fmum, Por is&>. sustentabilidade relociono_.'" CDn1 cquida<le c jU>li,," inlergcmcionol
(Mokale 20(0),
L4 [sta aUlorn UliliwlI os eSiudo, do Banco Mundial de 1990 qlle nnniisoll m.'s de 550 c,peril'ncia, <Ie pOli!icos, progromas
e projeros bem 'lLcedidos, Segundo esto aUlora. 0 llanco Mundi"l. ocredita que a _'"'tcntobilid.dc de limn polilka depende
em gronde medid" do uso eqlLilibrodo deSies recursos que eie chamoll de "copitai·',
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A principio, as polilicas edllcacionais poderiam figllIllr claIllmentc entrc as politicas quc

allrnentariam 0 grau de amonomia da socicdade ['rente ao Estado e, portanto, a sua quantidade de

capital social. No cntanto, nem todas as politicas edllcacionais tern esta finalidade. Existem politicas

educacionais c1aramcnte vohadas para cxclllsao c hicrarquiza~1io da sociedade e que atentarn contra a

produo;1io de capital social, 11 mcdida que joga na marginalidadc uma grande parcela da popula<;1io que

nao consegue acessar e progredir no sistema educacional.

Os capitais sao recursos mobilizados pelas agencias produtoras de polftica para que esta atinja

os resultados e meta, planejadas e possa dllrar 0 tempo nece,sario para solll<;ao do problema que

demandon a intcrvcn"ffo pl\blica. Por csta razao, nas nossas an;\1i,es sobre a Escola Plural,

identificamos 0 uso destcs rCCUl"Sos. Acreditando serem eles variavcis importnntes a ser con,ideradas

nn investiga"ao da profundidade das mudan"as no sistema educacional da prefcitura dc Belo Horizonte

provocadas pela sua polflica educacionaL Para lomar rnais daro a importiincia de eada urn destes

capitais no pruces>o de prodll<;ao de uma politica, bw;carno, caracleriza-los16.

parcela deles e, isto, rnuitas ve~es, inlluencia nas decis6es dos govemos e dos gestores publicos

o (Santos 1989, Costa 2004). POl' isso, 0 capital politico e mais urn a scr ancxado ao rol proposto pela

autora. Talvez, nao querelldo estabelecer uma hierarquia de importallcia cntre cstes rccursos, mas

rcconhcccndo a importiincia das disputas, mobiliza~6es c acordos na defini~ao da aplica~ao dos

rccur:sos pllblicos, 0 capital politico configura"sc como mil dos mais importantes entre estes recur:sos

ou capitais apresentados llestc momcnto.

Alem do capital politico, e importame ressaltar a impOitancia do capital social IS. Este tiro de

capital nao depende exclusivamente da a<;:ao governamcntal, pois clc is pr6prio da sociedade e esta

relaciollado com 0 nlvel de confiano;a dos beneficiarios e dos intercssados na a~ao governamental. No

cntanto, os govemos podem estimular a sua cria<;:ao e amplia"ao a mcdida que estimulam fonnas de

produ"ao de politicas que aumentem 0 grau de autonomia da sociedadc cm l'e1a"ffo ao Estado. Para

isto, devem ser evitadas politicas clientelfsticas ou rela,,5es muito vcrticalizadas entre as ag/!ncias

prodlltoras das polfticas, os seus benef,ciarios e oulros interessados na sua produ"ao (Boschi 1999).o

o

o

" A id"i. 0 u conccilo de copi,al 'odal foi lrabalbado po]' Putnam quando orlali<ou Q de,empeoho da, in,tilui~(ics

g,,;,crn"menlais nas distimas regioes da ualia. Ele percebeu que no norte da Halia. onde havia nma tradigl!o de orgnnizugao
do sociedade rnais amanorn" em relagao ao E5WdG. 0 Igrejo. 0 Mafia e no, pOlllicos tmdicionais. desenvolveu-se uma
reln~oo de confian~a m(ll!La e reciprocid"de entre os indi,'fduo,. E,to CGnfian"a fnyorece °desenvolvimentG de,to
sociedadeja que h,l [>Or parte do' indivfduo, di,po,i~"o maior pOr;! a coopeTa,,"o, [>Oi' ha a certeza de que quando ele'
necessimrem poderoo CGnlar com 0 op"iu do' oulro, indivi,lu",_ E'la <li'po'i,"" de cooper."",, acaba]JOT lil"OToeer II
desempenh" d" E'tado em propDr" execulor as ,ua, politicas. pDi, ne,t" ,ocicdude lla urno grande di,po<i~rro pora a
coopera,;;o, Fat" quc no" ocorrc no 'ul do !lilia. regiilo sob fDrlC innue<leia da tgrcja. da mall" c dc polilic,," tradicionais
aue ,d"lOm pnlliea' c1icnlCli_'lica'_
I Ainda fa,_ondo rdcrcncio 00 lrab"lho de Mokate. e,t" amora uliliza rnais urna VOl 0' e'ludo< do Bonco Mundia] pam
idenlificar 'l< I"tore, que lomom urn programa "u'tenta\'el. Hi urna cDincidencia enlre C,,,", falorc.' c 0' capitais
con,i,lera,lw.' ncee"irios. por e,ta agenei" de fDmemo. para que uma [>Olitica consign ,er implemenUlda e atinja ,"us
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Ha um grande numero de expcriencias bcm slleedidas, em que 0 gestor constroi metas pactuadas com

os executores e premia cada etapa conquistada. Para isto, nao podem faltar os recursos financeiro~. 0

nao cumprimento do~ acordos compromete os resulmdos das polilicas.

Os reeUNOS teenieos ou huwanos relaeionam-se com 0 diagn6sIieo do meio que sofred a a~ao,

do uso efieienle dos insumos mobili7,ados, do aumento ou diminui..ao dos prodlllos ofenados e

possiveis mlldan~as no ciclo de produ~ao da politiea (Mokate 2000). 0 reconhecimenlo da cadeia

causal do problema que demallda a ill!ervcn~ao, das possfveis alternativas de soluo;oes e da

complexidade da politica a ~er implementada, inclusivc dando relevancia aos possivei:; ri~cos que eta

sofreni, esla relacionadu cum o~ recursos tecnicos disponibilizados para ela. Assim, este se revela

como urn reeurso de gnlllde importiincia para a polftica. E esta vinculado ii eonstru..ao da rcde de

incentivos que sera ofenado aos exeeulores. Os acordos sobre metas a serem eonquistadas dcpcndc,

em grande medida, do diagn6stieo da silUa~ao, em que os ubjetivos pactuados preci~am ser factfveis,

para que a politica nao caia na descreno;a e, por isso, nao saia do pape!.

o capital financeiro pode ser dcfinido como 0 conjunto dos reCllISOS financciros

o disponibilizados para prodw;ao do diagnOstico da situao;ao a sofrcr imerveno;ao, par.. 0 de~enho,

exccuo;ao c avaliao;ao da politica. A mobilizm;ao dos recursos financeiros deve levar em eonta nao so

as demandas atuais da polftica, mas a sua sllstentao;ao futul"a. A discllssao sobre os reCUNOS financeiros

pode parecer simples, mas ela tras embutido a debate sobre a cficiencia e sobre a eficacia lJ das

politicas publicas. Os reCUNOS financeiro~ envolvem a mobiliza~ao dos insumos neces~iirios para 0

desenvolvimento da politica, POI oulro, lado quando a polilica pcrsegue a efiCi\cia, a preocllpao;iio com

os reCliNOS financeiros deixa de ser 0 centro. Busca-se, neste caso, a soll1O;ao do problema denlro do

prazo previsto, para isto, nao podem faltar as insumo~ necessarios para sua execu..ao,

A conslru~ao de uma rede de incentivos para aproximar gestores/fonnuladores das polfticas

dos seus execUlorcs passa pela quantidade de recursos finallceiros disponibilizados. Certamenle, a

oferta de premios para metas conqllistadas figura como urn fone incentivo aos implemenladores. ESla

esta se tomando Uilla pratica eomum cntre os govemos dentro dos novos modelos dc gestao publica.o

o

o

objctivD'. PD'I3<llD, bu,carenlOS C"ruclo,izo, "ada urn do< tip,,, d. ~"pil.i, utilizando a prnpria defini"o que Mokate dj a
cado urn dele.'. A ex~"o e'l" em reln"o 00 eopilol politico que [oi urna defmi'iao "pre.ndida de vo,ios auror., (Reis
1~~4).

"8m e uma oUlra discu",o lralada pDr Mokote. ela cO<l,idera quo hi urna !,'Tande diferen~" entre efi~ien,ia e elid~ia.
'>'tualmeme. ,om a preo,upa,uo ,om 0 ajuste. responsabilldade fiscal e mela, de ,upe",il primario no economio. 0'
polftlcas soei"i, sofrem ,o"'trangimemos que obrigam a um" maior eficifllcia. Poli,ica, \'nlmda, para eflci~<lda trazem
con,ign a pr<Xl~lIpa'i'Q em ajustar os ,eus objetivos com 0 comrole dos ga,!os, Por outro lado, nus polilicas volt.das para
eneacia 0 centro das pr<XlCupa'ioes esta relacionado com a sol",;ao do problema que a politica busca enfremal'. den11'o de
llm prazo previslO. Para que iSIO ocorm, muitas \'eles. e preciso mobilizar llma grande quomidade de reclIr"", finaneeiros
(Mokate 2000).
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beneficios da interveno;ao govemamental, Oll pode haver rcsistencias e vetos 11 medida que a polilica

prop6e mudan<;as que ferem costumes e cren<;as amplamente aceitas e consolidadas Oll, ainda, se a

politica trouxer prejufzos e perdas para detel1llinados atores imeressados Oll bClleficiarios.

Assim, 0 amhieme ou capital natural pode agregar ou retirar recursos da polftica. Cabe aos

fomllliadores c gcslores incorporar os conteMos oferecidos pelo meio ao desenho e ao planejamento

da implemema~ao. Os implementadOl'es dcvcm dispor c USaf grande parte desles recnnms, pois sao

dcs que interagem com 0 ambieme e com os beneficiarios. Por isso, is aCOlLselhavel, para 0 succsso dc

ullla politica. uma apro~ima<;ao entre gestores, fOl1lluladores, implementadores e beneficiarios em lodo

o ciclo de sua prodlly1iO. ESla aproximayao deve se transformar em urn momento de aprendizagem,

pois as infonnayi'ics c cxpcricncias companilhadas rcduzem as resistcncia, e os preconceitos e

aperfciyoam a capacidadc illSlilllcional da agcncia ptlblica rcsponsavel pela polilica.

A fonna como 0 Estado, em todos os seus niveis, relaciona-se com a socicdade e como esta

reage a suas interven<;f.ies e detel1llinante na efetividade e a sustentabilidade de uma polflica.

Normalmente em lugares onde hi! nm nivel de dependcncia grande da sociedaue em rela<;ao ao Estado,

Oll de alguma Olltra in<;lituiyao, e que ha lima rela<;ao direta sem a mediayao de organi:r.a~6es sociai"

criam-se rela<;f.ies de clientelas. bastanle danosas para 0 sucesso de polilicas de carater redistribulivo l8.

Para enlender a importancia do capital mnbiental Oll natural e preciso compreender que loda

o politica e urn caminho de mao dupla. Ou scja, 0 ambiente que sofrerii a interven~ao por mais

dcgradado socialmente que possa parcccr, scmpre oferecera para os gestores publicos delel1llinados

recursos imprcscilldlvcis para 0 SllCCSSO da politica. Mesmo que haja nm born diagn6stico do mnbieme

e uma quamidade gnmdc dc rccursos financciros e materiais. a busea de resultados satisfatorios nao

pode preseindil' deslcs l'ceursos. Alem de possuir informa~6es e iIlSumos que devem figurar na

politiea, a participa~ao dos individuos do meio que sofre a interven<;ao, sejam des beneficiiirios ou

nao, aparccc lamb6m como um elememo imporlante para a sustentabilidade da politica.

o meio onde se busca aplicar a politica 6, tambem, uma variiivel importante a ser considerada

pclos formuladorcs das politicas c pelos gcstores pllblicos. Para compreender a sua importfincia, e

prcciso verificar como 0 meio entIOu no diagn6stico para clabora<;ao da polftica. e se hi! flexibilidade

para possiveis mudml~as qlle vcnham OCOITcr no aOibicme apos a sua aplica<;ao. 0 meio pode reagir de

fonna distillla, ou apoiando a politica e aceitmldo nllldar cOOlportamemos e atiludes, visando oso

o

o
"Sou,. di'lingue tri', "renaS ou lei's fnrmas em que so d;l a rei"",, d" E"odu COm" ,oeiedode air""'" da, ['"l'lic",_ Siio a
dimibaliva, a regulator;" e re<li,n-ibul;V"_ /I di,tribUliv" em'ol"e rela,oo< individuali,ada, ",m 0, conllit"s t[pic," da,
"renas unde '" recu,",,, ['ublicu.' <il" di,putado, peln< atoTO' nrganizad",_ /I regulator;" tambem pode "corre,
des"grega,1i" no olerla do bem ou _'"rv;~() public". ne,le C"_"', em menm inlen,idade que a di,lribuli,',,_ Vincula_.'" a
conce'5ilo de ,ervi",,, publico,. E. por lim. a redi,tribuliva que cn"olvc loda, a, pnlilie", v"IUlda' po'a 'ujcilo, mlcli"os
ou" so"ied",le em gem!. Tem "Ito leur de mnllilo, r,guru_.," em urn com",) de di'put. do' rccursn, publico.,. poi, envolv.
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govemo e necessaria que esle [cohn liderun~a subre 0 conjunto da burocracia e, ute me:;mo, da

sociedade. A lideran<;a nao ~ignifica arenas 0 usn dM instmmentos coercitivus e dn aplica<;1io da

legisla<;ao. rode e deve significar negocia<;1io, convencimenlo, premia<;ao e acordos. Pdlicas de

govemum;:a pmticipativa e de gercnciamento p\iblico IOrnaram-se um recurso a ma;s pma uumemar a

Amedida que algumas polfticas sociais, como educa<;1io e satide, figuram como direito universal de

o todo:; os cidadaos e ha a universaliza<;1io dn oferta, do acesso e da cobcltura ubrc-sc 0 caminho para

supera<;1io de.-;ta pnilica.

Por outro lado, a existencia rotineira de pniticas politicas marcadas por rela<;6es muito

verticalizadas do Estlldo com a sociedllde, em que as arenas de disputas dos rccurso~ ptlblicos nao sao

publicizadas, onde hil assimetria na representa~iio de interesscs c ondc interes~es de detenninados

gl11pOS privados se sobrepoem a oulros que afetam mna maior parcela da populafao, influem

ncgativamente na cllitura polftica e orgallizacional da socicdade. Esms pniticas, associadas a mltms

como 0 clientelismo e a patronageml9, tao comuns em sociedades como a brasileira, marcada por uma

grande desigllaldade social e exclusiio de amplos setores da sociedade do accsso aos bcns c scrvi~os

publicos nece&sarios para a reprodu~iio da vida, tomam 0 capital culturalnocivo 11 sustcntabilidadc das

polfticas. Isto acontece porque a cultura politica fica carregada de vieios, diffccis de sercm sustclltados

em sociedades democniticas. Este fato fica mais claro principalmente quando as politicas visam atingir

setores da sociedade com mellor capital politico e organi7.acional, situados na extremidade inferior da

pirfunidc social (Molina 2000).

POl' fim, cabe falar da capacidade instimciollal c da govcmabilidade que os governo, ti!m sobre

as politicas. A capacidade institucional e a govemabilidade se completam, pois a primcira refere-sc

aos aspectos legais envolvidos lIa prodw;iio da politica. ou seja, se existe uma legisla~iio que ap6ia ou

se 0 governo e capaz de cria-la e sustenla-la. Para i,to. e preciso ter secretarias e agencias estruturadas

e capacitadas nao so para criar a polftica, mas para dar andamento a, decisoes, buscando e fomecendo

os rccursos tlcccssarios para seu sltcesso. A govcrnabilidadc rclaciona"se com a capacidade de

lidcrano;a do govemo sobre IOda a sua miiquilla. Govemabilidade vai aJetn da capacidadc decisoria c

ctlvolve tambem a implementa~ao das politicas. Para que uma polftica aVallce dentm da estrutura doo

govcmabilidadc (Mokate 2000, Diniz 1998, Boscbi 1999).

o

g,"nd., montante'. Polrtioa' redi,tribuliva, v"llam·'•. nmm"lmente, para ,I;stribui"ilo de renda. <la pTopri"dade
(Souza 1976).
"0 tormo patmnagcm I"i amplamonto ulilizado por Moinwaring aO cara<:lerizar a, relo"nes entre" E'lado e a ,ociedade
n[) Bra'iL Ele con'idera que a patronagem e lll"a da' ma"cas pl'Ofundas na poHtka bra<i1eira. Patl'onagem. pam ele. e 0 uso
in<kvi<lo do, emprcgo,' e cargo3 na emumra do Estado para conseguir 0 apoio de urn dete"minado gmpo no governo. ou
para ""Ulraliza, pre"oe' advinda3 da sociedade que poderlam ditkultnr a amonom,a do Estado freme a weiedad•. OU.
ainda pora conseguir que um dete..minado grupo polrtko comin"e dominando 0 cenjrio politico de alguma regiao do pa'"
TrulO"se. pDi,. de ,,,na pdtka predatoria. "eduz a legltlmid"de do governo em coorde""r e ;mplemeLltar pol'tica,. aumema
a d"pend~ncin da ,ociedade em rela~ao "0 Estado (Malnw"ring 200 I).
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reconbecimento deslC fato pol' partc dos gcslOres e dos exeeutores da politica poderia fors:ar uma

aproximas:ao maior entre estes mores. Este fato poderia provoear debates que levariam il eonstrus:iio de

metas comllllS e pactuadas.

Por outro lado, nao reconhecer que existem diferens:as entre 0 desenho e a polftica execlllada,

as vezes, explica os fracos resultados obtidos por ela. Nao hii por parte dos responsiiveis a consciencia

de que a estrulura do Estado e frngmentada e que, em grande parte do tempo, estao em campos opostos

gestores e execUiorcs, quem claborn a polftica e qucm a implementa. Conceber 0 Estado como urn

todo OU como lUna estmtura homogenea. nao eonflituosa, pode significar uma visiio ingenlla ou

demasiadamente otimista do fUllcionamento da miiquina publica. Este tipo de visiio pode dificnltar a

constms:iio da sinergia de esjor~os no interior da hurocracia estatal em funs:ao do cumprimento das

metas da polftica e, com isso, conlrihuir para aumenlar 0 grall de dificuldade na consecus:ao dos

objetivos desejados. Assim, 0

"grau de sucesso da implementas:ao estanL portanto, dil'ctumente associado a
capacidade de obten~iio de convergcncia dos agcntes implementadorcs em tomo
dos objetivos c da mctodologia de opera~ao de lim programa" (Silva et alli
1999, p 12).

A Uliliza~iio destes l'eeursos apareee como uma eondi~ao necessaria para a sustentabilidadc de

o luna polftica e que ela con,iga produzir os resultados esperados. 0 rcconhecimenlO de que a

implementa<;ao de politieas percorre 0 <:aminho da macro para micro implemcntm;iio e de que estes

momentos. apesar de imbricados. sao distintos. Alem disto. 0 rcconhccimclllo de qlle 0 ciclo das

polfticas sao complexos de nos e conflitos envolvendo tanto a relas:ao do Estado com a sociedade.

como as diversas agencias no :;en interior como, tmnb6n, os diversos cstrato:; da burocracia estatal e,

principalmente. os fOIDlllladores e implementadores da:; politicas. Mostra que a aproxima~iio e a

rcdns:iio das distiincias e dos conflitos entre os polos qne se op6em na configuras:iio de luna politica,

exigem do Estado ou da agencia no interior do Estado. responsavel pela sua produ~iio, uma capacidadc

de criar estes recursos se qu;,er realmente efetivii-la.

Nao basta. ent1io. que uma politica seja bern desenbada. Nao oS novidade 0 reconhecimento de

que existe uma grande distftncia entre 0 desenbo e a polftica reaL Ou seja. existe uma diferens:a

considenivel entre 0 dcscnho original da politica e a fOIDla que ela atinge os seu, beneficiario:;. 0

o

o

o

o cicio da polftica. visto desta forma, e tratado como urn complexo sistema de nos e gargalos.

como uma cadeia complexa de eOllt1itos, ncgocia~6es, veto.s e acordos. Por IT;IS disto, esta a

mobilizas:ffo de recursos. a busca de legitimidade para dar suslenta~iio 11 poHtica e a capacidade de

coordcnas:iio dentm e fora das agencia:; encarregadas de sua prudus:ao. Oaf a nao linearidade do

processo. jii que a cada momento a polftica pode Illudar de rota. depcndeudo da decisffo dc cada \Un
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dos atores colocados neste, nos on gargalos_ Is\o acontece porque as politicas, cspccialmcnte as

o sociais, implicarn em iaterrerendas subre Ullia dada realidadc c sabre detenninados indivfduos

buscundo mudar os seus compul1amenlo> e as suas rotinus, muitas vczcs, alterando 0 sen dia-a-dia.

A realidade, entre rnuita> outrJS coisas, e cornposta tambem por rotinas cristalizadas e

interes>es con>olidados. Ao envolver estes interesses e rotinas, os gcstorcs provocam conflitos de toda

natureza que se nao forem bern tratado> eoloeam em risco a politiea cm execu<;ao. Velarde ilustra bern

esta situayiio ao afimla que

o

"a 10 largo de In implementacioll de till programa social, [os opcradorcs
illteractuan entre sf, pera tumbi6n 10 baccn COIl sus superiores jerarquicos, la
autoridadcs politicas y los usuarios de los servicios que generam. Todos estos
actorcs interactuan estrategicamente, es decir, buscan de mallera relativamente
sistematica que sus valores. visiolles e interescs prcva!czcllil sabre otros cn [a
orientaci6n y marcha de la polftica Oil programu em cuesti6n." (Verlarde 2007,
p 9).

Daf a necessidade de conhecer bem oao s6 a realidade em que se busca intervir, mas os eontetidos da

politiea, a estnltlua da rwiquina ptiblica, com todos os sell'; atores que podem influenciar positiva ou

negativamente na polftica, 0 percurso que a polftica devc transitar para cbegar ute seus beneficiarios,

aJem de todos os atores interessados na sua efetiva<;ao Oll nih Este conhccimcnto tern por finalidade

contribuir para tomar 0 trajeto da polftiea menos problematico.

Todo 0 quadro descrito anterionnente tern como finalidade principal a constmyiio de urn

quadro que pennita analisar 0 ciclo da politiea, especialmente das polfticas sociais, com toda a >ua

complcxidadc, colocando enfase na ponta do sistema quando a polftica chega aos seu~ beneficiarios,

ou seja, na sua execu<;iio. A implementa<;ao se configm'a como urn dos momentos mais tensos de todo

o 0 cicio, em que 0 desenho da politicu pode ser modificado pelos operadores de ponta dcpendendo de

uma serie de ratore~_ Entre estes, destacama, a choque de objetivos entre os formlliadores e os

executore~, possiveis falhas no diagn6stico e na eadeia causal do problema, a insuficiencia de insumas

e de muros rceursos, problemas no ambiente extemo 11 polilica que podem influeneia-la

negativamente, a forma como aeontece a impJementavao, a auscllcia de imera<;1io com os beneficiarios,

entre outras eoisas. Cabe, portanto, ao analista identificar os POIllOS crfticos, a proflmdidade das

modificav6es ocorridas no desenho provocadas pelos implementadores e se os resultados ficaranl

distantes daquele> objetivos trayados para a polftiea, E desla fomm que eSlamos buseando analisar a

Eseola Plurul, como urn sistema complexo e tenso, com nos cnticos e com redesenhos que alteraram 0

o trajeto proposto e as mctas plallcjadas. E na sua implcmemavao que ficam evidemes os seus limites e

erros e, pOl1anto, e ali que estamos fazelldo a llossa mirada.
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o

o

o

o

Ati aqui nus propusemos a mostrar 0 quadro altmnente complcxo que cerea a pl'Odu~1io de

politicas publicas, com enfase especiaillas sociais. Uma polftica educacional, como qualquer Dutn\

politica social, apresenta problemas de alta complexidadc, por cnvolver grande quantidade de recur:sos

c interesses fortemente cOllsoJidados c, al6n de cllvolvcr urn grande nllmero de alore, interessados no

sell Sllcesso Oll fracasso, as polflicas educacionais gUal'dam urn potencial de conllito, as veze~, nao

pcnsados pelus gestores publicos. Mas, as politicas educacionais nao sao tada'; iguais. Algumas delas

calTcgam potenciais de conflitos illfinimmente maiores que OlilIaS. Por i,so, toma·se necessaria

rCCOlTcr a llilla tipologia das polfticas educacionais para mclhor comprecllsiio dos seus poteneiai, de

conflitos ou de "algum rmdeoff niio muito agradavel" que venha a surgir no dccorrcr dc sua

implcmenta~ao ou em conseqiiencia desta (Santos 1989).

Como a, polfticas apreseutam diferenvas em relavao aos custos e beneficio" 3S tecnologias a

,erem utilizadas na sua implementaviio, a intera~iio com os benefici:irios etc, julgamos necessario

recorrer a outras tipologias que permitam identificur, a partir das diferentes caracterfstica, dus

politica:;, os seus potenciais de risco:; e conf!j!o:;. Com este e:;forvo esperamos constnlir a:; condivoes

pard a amilise da Escola Plural, com toda a sua complexidarle. Cube lemb,u, que buscumo:; unulisar 0:;

conflitos, riscos e desvios desta politica educaeional para compreender os motivos que evenlualmente

possam estar impcdindo dc que cia vcnha colhcr melhorcs resultados.

2.1.2- Tipos diferentes de implementao;;iio de politicas sociais

Existem inumera:; de fonnas de c1assifiear us politica:; publicas. Querernos neste momento

mirar naquelas em que a implementao;;1io apareee como 0 Joco principaL Contudo, sabemos que e

diffcil estabelecer um linico conjumo eoercmc dc tipo, quc asscgure 0 fomccimcnto de elementos

suficientes para a adcquada analise da implemcnta~1io, com todos os scus riseos e conf!jtos. A fomla

de implcmcntayiio revela como os gestores publicos pensam a administraviio publica. a rela<;iio desla

com a sociedade, a finalidade da polftiea, a importancia da sociedade e dos benefieiarios de urn dudo

programa on politicu como pun:eir()s para eSla at;nja resultados otimos, a importaneia dos

instrumento:; teoricos pard iluminur a leitllra da realirlade em que se busca intervir e como um

detemlinado problema vim demanda, entra na agenda pllb!ica e passa a figurar como uma prioridude

de aviio do govemo.

Apesar de algumas pequcnns difcrcn~as entrc alguns alllorc, que cOllstmfram tipologia:; de

il1lplcl1lenta~i'io, e as Iltilizaram para analisar detellllinada:; politicas publicas ( Rua 1998, Meny e

Thoenig 1992, Martinic 200 l, Costa 2004), consegllimos identificar 4 tipos diferelllcs de forma de
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procedimentos espeeifieos e detalhados. ou seja, as excculores poem cm pr:itiea somente as instruo;:6es

que receberam dos deeisores. Os autores descrevem desta forma os proeedimentos de geSlures e

exeeutores, no modclo lOp down,

implementa~ao: lop-down ou "de cima pam bai~o". boltom-up ou "de bai~o para cima". "0

o incremental" ou "parcelado" e 0 "global" 011 "big-bang".

Segundo Meny c Thoenig. implemellta"ao de politicas tipo lop-down apresenta-se como nm

modelo CIUO as decis5cs sao tomadas em um centro e 0 restante se redu;o; a executa-las. Para eles, neste

modelo hri uma subcstima.;ao da implementa"ao, pois em Estados que definem suas politicas assim e

ges!ores que agem desla forma, reside a creno;:a dc que a implementa"ao fazia paltc do aparato

administrativo como algo marginal; hri lUna prinmzia da hierarquia da alltoridade e 05 decisores seriam

amplamente obedeeidos pelos exeeutores que atuam na base do servi"os publico; existiria uma

>;epara~ao enlre 0 universo politico e 0 administrativo, sendo que u segundo <5 neutro e cumpre 0

interesse geral; u u:;o racional dos recuISOS pllblicos e a busea da eficiencia seria 0 objctivo de todos os

indivfduos siluados na eslrutura da adminislra"iio publica (Meny e Thoenig 1992).

No modelo lop down quem decide transfere ao cxecutor erilerios lecnicos, impessoais e lima

base legal de ao;:1io. As inlerao;:iJes, entre quem decide e quem executa, aeontecem a partir deo

una secuencia lineal que desciendc del centro hacia la periferia. Lo alto
gobiema por In definicion del sentido y los fines, y par el mantenimiento de ia
alllOl'idad. La base aplica, por eonforrnidad a la jerarquia y pOI apropmci6n
instrumental" (Meny e Thoenig 1992. p 159 - 160)

A descrio;:au feila acima sobre u modelo top-down de implcmenta<;ao de politicas pliblieas

supiJe uma relao;:ao discricionuria do Estado frente a sociedade e, no interior da administra~1io publica,

o dos deciwres I'rente aos executores. Nesle modelo, h;\ uma clara separa"ao entre Estado e sociedade,

como se estes dois entes fossem estranhos um ao oUlro. E a adminiSlrao;:ao publica e vista somente a

partir de criterios tecnicos. Desta fmUla. as politicas publica, ,eriam produ;o;idas por uma tecnucracia

ilmninada que niio se deixaria contaminar pelas pressocs da sociedade. Ela teria clare;o;a daquilo que a

sociedade necessila e nao haveria necessidade de a sociedade reivindicar onl..l'OS direitos.

Marlinic, aO analisar as fonnas como se dava a produo;:ao de politicas educacionais nos diversos

paises da America Latina. percebell que e muito comum a pl'csen~a de implementa~ao do lipo lop

down. Esta fonna de irnplementar polilicas educacionais vem acontecendo mesmo depois que muitos

do, palses da regiao cmninharam nu dire~ao de democraeias poliarquieas'o Ele considera que uma

o
~I 0 term" demuc,"c;a puliarquica con,lm;,I" pOT Ruben /I.. Dahl pa,a, entre o"I,a, "oi'"', melhor "aracrerizar"
dem,,,,,"c;a polfl;ca dcv;d<l a<l offipl<l do u'" d" termO e" falla ,Ie d.Te," '''bee quai, porometros poderin se ;demificar "rn.
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polftica c produzida e implementada "de cima para baixo" quando cia pane do 6rgao central de

o govemo e atinge a periferia do sistema politico. Em suas palavrns,

",e inicia com una Icy federal de Refonna la que es asumida, posteriormentc,
por la pronvincia aJ dictar sua propia Icy para organilar el proccso dc reforma"
(Marlinic 2001, p 22)

Uma polftica e implementada "de cima para baixo" ou "lop-down" quando ela c dcscnhada por uma

agenda no interior do govemo, seja ele federal, cstadual ou municipal e exccutada pela burocracia

situada lla ponta do sistema publico. Neste caso, considcra"se que ja havia uma demanda na sociedade

e que 0 poder publico foi sensivel21
. Apesar de a demanda vir da sociedadc, a polftica partiu do

govemo.

Nao significa, contudo que mesmo vindo do govemo, ela fa~a um caminho reto e seja

exeeutada sem problemas pela "burocracia no nivel da rua". Pelo contnirio, 0 gestor quc prop5e uma

polftiea do tipo lop-down, as vezes, pode ter clareza dc que mesmo que ela tenha origcm no interior da

o admini!;l[a~1io publica, nos centros decisores, necessita de rccursos para que ela atinja os logros para os

quais ela foi criada. E que 0 caminho entre 0 desenho e a exccu~1io e marcado por problemas dc toda a

natureza. Adcmais, como sera tratado rnai, adiallle, existem alguns tipos de polfticas que sao

eOll<;tmidas pelo govemo, mesmo que nao haja uma demanda clara por parte da popula<;ao, pois so ele

!em 05 meios tccnicos c os rccursos necessarios para isso, e, lIO entanto, sao cxtremamellle neeessarias

para a sociedade12

o

o

vel'dadeira democracia. Ele idemifka 8 condi<;oes tanto pa,," anal;,,.r urna verdadeira democracia (caregoria ana]flka) ou
para que se tenha uma democrada (calegoria nOl'maliva). Em re,urn,,", 'an e,ta, a, 8 condi,oe" todos vOlam (individuo,
em condi,ao de vOlar _ por exemplo, com uma idade m[nirna); 0 volo tern 0 me'mo peso: vale a maioria do, votos; os
votantes possam inserir novas proposi<;oes para serem votadas; que 0.' votante., tenham aceS50 as informa,5es sobre 0 que
devem VOlar; qlle as allemativas vencedoras nas vota<;i5es substitua as pordodora" a ordem dos eleilos seja respeitada; qlle
as novas deci,oes lomadas no per[odo pos-eieitoral seja subrnelido il, 7 eondi,ue, anteriore, (Dahl 1974, p 70 - 74).
Quanto mais proximo das g condi,oes urn si.rema politica eSliver. rnai, de ,e constitui"i como "rna democrada

~Ii;irquicae mais soli.d.o e es:av~i tel~deri a ser. .... ... , .
. LSegundo Rua as polmeas publica,' "'.,ultam do proccssarnCnl(). polo .",lema poIlILCO, do, "'pillS orlgmal'Los do melo
ambiente e, frequememenre, withinpUls (demaudas originadas no inlcrior dLl proprio ,islema pOi[lico)" (Rua 1998, p 2), A
forma que as demandas origilladas do meio ambiente chegam all podcr publiC<.>. variada, e \'ai desde as manifesta,oes
pliblica, at. as lobbies, E a forma que a demanda originada no inlerior do ,i,tema politico entm na agenda e variada,
podendo OCOl'",r caso, que nO interior da bUl'OCl'OcLa exi,lC "gonle' ,,,lidOrio, com determinadas demandas sociais e. pOl'
i"o, eonsegue transformar em polilteaS e,ta ,0IidariedlliJ". Evelina Dagnino em seus eSUIdos sobre "Sodedade Civil e
Esp""o, Publicos no Brasil" reveia "a'O' em que a, <lcmandas ,,,ciais de grupos com baixa capacLdade de rnobilizagao e
com pOlLeo capital politico, contaram com a disposi,ao solidliria de agenles publicus "0 interior da burocracia. para verem
sua, demand,,, tmnsformadas em politicas pilbiicas, Neste caso. a poiilka originou.,c no E<todo para a sociedade, ape,'"
da demand" situar na segund". AI.", dislO, politicas de reforma das eslrutura, da rnaquina publica ,empre ,e nriginam nO
interior do ESladu." panir d,lS c"entros deci,ore,. fums reformas acontecem peia neee."idadc de efleiencia, () que muila,
Vele, nao e de,ejad" [>CIa bumcracio e nem me,mo peia ,ocie<lade (Dagnil1o 2002).
'--' Exi'lern alguns lipo, de poli!i"a' que ,Ilo lotalmente de'enhada, no interior das agencias governamentais e, muitas vezes,
a ,ociedadc cou grupLl' ,ociais "'pcdnc", ainda nllo linbam dado "onta de sua necessidade. A prevem;ao a alguma doenga
que c'l"ja "l""ando urna dNerrninada regillo aimla di,tanlC que aindo nito represema lLma amea<;a dirern, mas que para se
evilar quai,quer ri,en, adLllarn·,c rnodida, prcvcnti,,",," urn <I", e,emplo.\. Por.m, exisrem outros probiemas em outras
area, da adrnini<lragi!o pilblica onde a pmvcn<;llo OU outra medida qualquer. uma necessidade, prindpalmeme no campo
ec"nnrnico" tril>utario.
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No lado oposto da implementa~iio rap down, tem-se a bortom-up. Mcuy e Thoenig descrevemo assim 0 modelo

"el punta de pmtida sc sinla em la lormulacioll eOllcrcta del cornportamiellto 0
de la situacion que, en la pr.ictica, indta a intervenir a una autoridad publica.
Despt"<;s, se trata de definir las soluciones organizmivas, a lJ.·avcs de las cuales
este eompOitamielllo 0 esta siluaci6n puden verse afectados 0 ITlodificados por
la politica publica, observando eJ efecto esperado." (Meny e Thoenig 1992, p
167)

o

o

o

Este modelo !em a vlsao de qlle 0 POllto de partida da politica se encontra na sociedade, que as

agendas publicas simplesmente sao sensiveis as demandas soeiais, e trallSformam-nas em

interveu~5es que possam mudar a vida e 0 comportamcnto da popula~ao alvo da poJitiea. Alem disto,

fica evidente no modclo bottom-up de irnplernenta~iio quc as norma.~, valores e visoes que eercarn a

produ~ao de polftica.~ sao contradit6rios e conflituosos entre si13. lsto exige por parte dos deeisores

tuna atillldc de respeito e confian~a com os benefieiarios e lodos interessados na politica. Ou mesmo,

que des vcnham a gmlhar para os objelivos da polftiea todos aqucles mores situados em momentos

impOitallles do seu trajeto. Ha, lambem, a neeessidade de conseguir 0 apoio e a adesao dos sellS

benefidarios, quando a poJitiea neeessita da partieipa<;ao destes para obtell<;ao dos resultados aos qllais

ela foi projetada.

Hli olltras earaeteri:;ticas do modelo "de baixo para eima" ou batrom-llp que merecem ser

deslacados. Em primeiro lugar. 0 ponto de partida da polftica sao as situa<;i'ies conerelas que for<;am a

interven~ao de urna autoridade publica. Em segllida, sao tra~adas as estrategias e levantados os

reeurws necessarios para a implemenla<;ao. Esta acontece quando a polftiea chega aos bCllcficiarios. E

ne.~te momento que e possivel ver ate que ponto a situa~iio problelmitica foi afctada ou modificada

pela intCrvCll<;UO ptiblica. Diferclllcmcntc do eufoque top-down em que 0 centro da poJitica estava nos

politicos c nos decisores, no modelo "!lollom-up" 0 centro da polftica estli na outra extremidade do

sistema, em lim mundo em que a solu~ao dos problemas passa pelas maos dus seus exeeutores (Meny

e Thoenig 1992).

No lllodelo "de baixo para cima" a implementa~ao ganlm importancia significativa, pois cali,

na ponta do sistema que aeonteee uma importanle aprendizagem que podc forncccr para todo 0

complexo as infomm~5es necessarias para lllll bom desempenho da poHliea. A~sim, a implernenta~ao

aparece nao mai.~ como Llm mem cumprimento de metas e objetivos tra~ados pelos decisores e sim

"Quondo se con'lroi um" polit;co sDciol a pan;rdo sDciedade, au seja. botton-up, ililo h;l" gamilt;a de que e1a tera plena
"celm~ao par todo, 0' memhro, Oll ~'1"llPOS SOC;";,. De,de a ink;o desre l,"haillo estamos tendo 0 c"ldado de mostrar que
"' pOlrli~as so,,;a;, ,au objelo, de di,putas imen,,,,. IMO OCOTTe porque halmeresses dl'llmos no soded.de. Estes interesse,
se organilam" fim de ~"ptur"r a, polit;co, publi,,",. Por isso. pode ocorrer de a polftIca a ser Implememoda sel' proxima
do, ;nteress., de urn delermin"do ~"-"po. levando 0' oulros a ,e oporem a el". Por Isso. afirm"mos que mesmo neste caso
a, polftica, !lao ~unseg"em se de",encilh"r do, ~omrad;<;iiese confllto, qlle fazem pane de suo l'OtlnR.
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como parte fundamental do sistema politico. Cada mn dos pontos ou nos do eomplexo gerador de

o politicas tern a tarefa nao s6 de apliear da melhor maneira aquilo que foi decidido, mas de participar

mivamente e imervir no de,enho modificando-o e adequando as demandas do meio. ali chegar ao

bencficiario que, tambem. e eOIli;iderado um ator alivo no processo e com poder de intervir para que

haja fidelidade entre a politiea e as suas demanda,.

Martinie considera que uma politiea c eonstmida "de baixo para einta" quando ela nasce na

soeiedade e, posterionnente, e apropriada pdo Estado e volta como regra ou lei e vigorarando em

todo, os ponto, responsaveis pela sua exeeu~ao. Ele considera como um ea,o tipieo de uma

implementa~ao do tipo bOt/OIll'UP, 0 easo de EI Salvador e descreve da seguinte fomla 0 que

aeomeee ...,

o

o

o

"la experieneia Educo naee de la experiencia de los poblados eampesino que
estaban em la zona de guerra. En estas comunidades la educacion tenia una
forum antonoma y sin injerencia estatal eontrataban a los maestros para que
ensefien a sus hijos. Este modelo es recuperado por las politicas educativas
y se estiende luego a toda zona rural y, rinalmente, a las zonas urbana,."
(Martinie 2001, p 22).

A politiea tem origem nas pratieas sociais, foi apreclldida pelas agencias govemamentais e

transformada em nonna valida em todo 0 sistema educacional salvadorcnbo. E,ta visao refor~a a

impOltaneia de eada um dos nos que eomp5em 0 eomplexo sistema de produ~ao de politieas plLbliea, e

nao somente aqueles situados nos eemros dceisorcs. Antes de ser desenhada. ja existiam experieneias

concretas que perrnitiram a aprendizagem por parte dos tecnicos situados no interior da buroeracia.

Este fato refo~a a importancia dos executores, pois foi do choque emre a modelo olicial existente com

us experiencia, inovadoras empreendidas nas comunidades que 0 modelo foi redesenbado, abarcando

as aspirm;:5cs c as vivencias dos beneficiiirios.

Niio sc pode falar em um modelo pum de implementayao de polfticas. Mesmo neste modelo

bottom-up, sem 11 capacidade de direyiio das agencias centrai, au dos polos decisores e sem a

aprova~ao dos centres de poder, as expericncias permalleceriam com as comunidudes, e nao se

tomuriam uma politica. A op~ao por um modelo ou oUlro dc implementa~ao e uma escolha do ge,tor

publico. A Ilecessidade de legitima<;ao e aprovayao das politicas, para tornar mais facil a sua efic:icia

ou a sua eficiencia, em um eomexto democl'atico, cxigc a inlerface entre poder publico e sociedade e,

lambem, urn cenario de maior di<ilogo e interayao entre os diversos morcs no interior do Estado.

Apcsar das pondcra<;5cs Ilcimll, os doi, modelos de implementayao propostos ate aqui sao

importalltes para produzir analises e identificat' 0 potencial de conflito,4 de uma polfticu publica.

'" Smtori em seus .,tudo, oubre democ,"ci", elabow\I uma C\II"" que sintetiz" os ri,co, e cuSlo, ligado" ao, processo,
decisorio, de um govern" em rela,fin" umo polftica pliblic". Para efe, os eKtremos e,,"riam colocado.' quando uma politic"
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Entrelanto, exislem ainda dois oUiros modelos que sao OPOSlOS elllre si, mas que nilo contradizem os

o dois expostos acima. Estas duas outras formas de implemellla~ao apresentam pOlcnciais de con[]itos

difercnciados. E apresentam problemas qnando utilizadas, dcpendendo de diversos fatores, entre e1es a

politiea a ser implementada, °ambiente extcmo a SCI' modificado e os interesscs dos principais atores

cnvolvidos na sua produ~ao. As duas outras formas de implementar nma polftica sao a "global" ou

"hing-hang" e a "incremental" ou "parccJada".

a modelo incremental, segundo Rua,

"significa buscar solucionar problemas de manelra gradual, sem introduzir

grandes modifica<;oes nas situa~6es ja existentes, e scm provocar ruptura de

qualqucr natureza." (Rua 1998, p 10)

o

o

o

On seja, no modelo incremcntal de impJcmcllla<;ao, as interven<;6es silo parciais e progressivas. A

escolha das melhores altemativas para consecu<;ao dos objetivos nao e lra"ada a priori pelos dccisores.

Ao conlfilrio, as metas desejadas e as alternativas para a1can~a-las sao resultados de acordos entre os

envolvidos. Portanto, nao se persegue 0 objetivo dos dccisOl'cS e sim as melas negociadas em cada

etapa da implementa~ao.

Quando se tcm em mente que as negocla<;6es e a cOllfol1na~ao de ohjetivos enlre os

intcressados sao cstrat6gias importantes para implementa"iio de mila politica, h:i reconhecimenlO de

que as agencias siluadas na ponta do sistcma polilico possuem vida propria e que a interm;:ao com elas

e com os beneficiarios eurn insmno impol1aule. Qualldo agem desla forma, os gestores demonstram

ter consciencia que esta:; agencias tem rilmos e caracterfSlicas Ol'ganizacionais e culturais proprias,

acurnuladas duranle os anos que vern irnplementando as politicas pliblicas. E constitufrarn certllS

rolinas nas suas rela~oes com os meios em que estao illseridas que permitiram a adapla~iio das

polflicas proposlas aos recUfsos disponfveis, us caraclerfsticas do mcio e as dcmandas apresentadas

pelos bClleficiarios. !vJmtinic csta dc acordo com e.sta visao, quando ao referir-sc ao modelo

incremental, sugere quc esta forma dc implcmclIIayiio,

"promueven que Ius unidadcs dcscelliraJizadas dc los .sistemas que, a su vez,
tjenen relaciones Ilbiertas con Sll elllomo, pOllgan en priiclica las distintas
innovaciones de un modo gradual dc acuerdo a sus prorios rilmos y realidades
organizacionales y culturales." (Martinic 20(H, p 22)

apresenta custo zero, pois 0 n"mew de deci50re, seria 0 m[nimo, ou <cja. urn. Pm i"o. cia ap""enlUria urn rioc" muito
alto, Por olLtro Jado, uma poiltica apresentar;a risco zero, quando °n"mew de deci,oTcs seria imen,amenle alto 0 que
elevaria demais °sell custo. Os extremos torn"iam a poillica impraticavel. Enlrclanlo." dabllra~aQe a implementa,'aQ de
"ma pol'tica podem vari" de urn lado pam outro, aproximando-se ma;, de urna OU de oulra e,ITemidode do curva de
prod",;aQ, (Sortori 1997).
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clllrc 0, divcrsos podcres e agencias no interior do Estado. E, silo distribufdos, tambem, entre lUna

grande quautidade de poHtica, e programas que buscam atendel as diversas demandas que sao

colocadas para estes govcmos.

E importante observar que nem semprc a e,trategia incremental de implemcntaf1io e a mai~

adequada. mesmo em casos com urn alto pOlcncial de conflitos. Isto acoutece porquc pcnnite aos

opositores dela, maior tempo de mobiliza<;:ao para veta-la, ou retlrar a fon;a e a legitimidade dos

gestores ou da propria polftica. Podem ocorrer casos em que as negociaf6es nao produzam os

resultados espemdos. Pois, 0 simples falO de se constiluir arenas de negociaf6es, nao significa que

exi,ta, por paItc dos atores cnvolvidos, disposif1io em abrir mao de interesses consolidados. Quando os

incentivos sao illsuficientes e illcertos, ou os objetivos da polftica sao muito divergemes daqueles

desejados pelos implementadores, beneficiarios Oll outros imeressados, os seus cllslos sao aumentados

e a implemenLaf1io gradual pode resulLar em maiores fracassos.

POI esse motivo, eabe verificar e caracterizar 0 modelo "hig hung" ou "global" de

implemelltaf1io de uma polilica ou programa. Evidentemente, que esle modelo aprcscnta algumas

viltudc5 c problemas. Ele podera Imzcr resultados satisfatorios para certos tipos de polftica, cnquanto

para oulros nao lera 0 mesmo deito. Entretanto, muitos gestores fazem lISO freqliente deste tipo,

A escolha do modelo incremental nao e feila de maneira aleat6ria relo decisor. Ela acontece

o por diversos motivos, entre clcs a certeza de que nao existcm ~0luf6es perfeitas para os problemas que

demandam uma polilica e tlClll selllpre uma solUfiio com bom suporte tecnico contara com 0 apoio

politico desejaveL

A implelllenm~ao de fonna incremental pode ser uma imporlante estrategia quando se trata de

politicas com alto poder de provocar conflitos, Oll com recursos2j limitados (Rua 1998). A intensidade

dos conflito, ou da resisl~ncia dos alores que assumcm os custos de uma politica, principalmente

quando CSla !em custos concentrados26, e um falor importante para 0 sucesso ou fracasso dela. Neste

caso, a adofilo dc uma estrategia gradual, e 0 caminho para 0 gestor trabalhar e negociar com os seus

interessados, a fim de vencer as resist~ncias. 0 mesmo ocorre quando os recursos mobilizados para a

imp1cmcntafao silo lllsuficientes. A estralegia incremental pa~sa a ser necessaria para ajustamclllo e

adequafilo dos recurso, buscando a efici~ncia. ISlO ocorrc porque em regimes democniticos, 05

governos uao pos,ucm total autonomia na aloca~ao dos recur,os. Na verdade, estes sao dislribuidos

o

o

o
" No,t" ca'". quando rebim'" "'" ",eu",,, ulil i,"do, pora urn. pol[tka, "00 queremo.' limito, nO"" ab"n1ah'Cm
<imrle.,mente 00' ,eeurso, r,,'Mcciro<. Ulilizam".' urna defini~au lnuada ameriormente, pl'Opo'tn pelo Banco Mundinl e
'mh"lhado par Mokotc quc c"n,idcm recurs", lcc"ic",. jXllftico,. io'titucio"al. ambienta!. hu",ano etc (Moknte 2000).
"0, cu,to, e os bC<lef[cio, de "rna POlilic" ,ITo fato,o, deci,i,,,, 'I"e interfe,em no seu desempenho. A amili"" dos custoS e
dos bcncficio, sera feito maL' adiante. quandn ,cd "pTc<entad" urna tipologia que al>orda e,tes Intores, No entanto. de
"n",mao. c"bo ,""alta' que uma politic" com cu,"'< concentr"d", e benefieios dispersos tende a ,0f1'el' forte resistencia e
"present"' dificuldndes oa sua implcmcnta,ITo
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buscam resultados imediatos.

N011J.lalmente, utiJiza-se esm forum de implementd<;:iio em eampanhas de vacina~ao ou ajudas a

uma regiao arrasada por um desastrc ambienta!. Difieilmente e utilizada cm politiea, mais comple.:<as

ou que provoquem conflitos mais intensos, como politicas de educao;:ao, de smide ou de assisteneia

social. Quando uma nova polftica ou programa educacional e criado, geralmente, os gestoTes bllscam

implemcntii-lo de f011J.la incremental. Eeomum a escolha de escolas-pilotos ou regi6es experimelltais.

Ou escolhe-sc ums parte do programa em que a resistencia c menor, ou em que hii urn apoio de urn

maior mimero de mores e implcmenta-se. Posteriormente, vai-se implcmclllando as medida'; que

provocam maiores conflitos Oll rcsist~llcias. No entanto, e raro se milizar 0 modelo global de

implernenta<;:uo parJ po[iticas sociais.

o uso do modelo global de implcmcmao;:no c muito comum em ,istemas politicos, em que 0

gestor pl\blico que a~sume um cargo nuo se sellte compromctido:!7 em dar conlinnidade Upolitica qlle

vinha sendo exeeutada. lsto ocorre mesmo com uma politics acertada e de grJnde impacto social. Por

cste motivo, muims vezes, os governanles oplam pela impjemellta~iio big-bang. Menos pela rela~ao

autorital'ia com a sociedade e mais pelo risco de ver urn bom programa Oll uma boa polftica nan chegar

a ,eu lerma. Nesles caS05, as polftieas Oll programas tiOOam um grande apelo social, on voltavam-se

devido ao c\Il10 espw;:o de tempo em que pemJanecem nos seus cargos. A prcssa em tomar efetiva UIDa

o politica ou programa acaba se tornando um [ator decisivo oa eseolha desta estrategia de

implcmenta~ao. MuiLas veles, a eseolha nao leva em cOllts 0 tipo, os recursos e os eonflitos

produ7.idos pela politica. Na maioria das vezes, a decisao do gestor fica restriLa ao criterio tcmpo e

urg~neia na implemenLa~iioe na busca dos objetivos.

Quando uma politiea publica e implementada de forma globaL considera-se que os gestore,

possuern urn diaguostico relmivamcnte preciso do problema que esta sofrendo a interven~ao ou que

teOOa urn born conhecimento dele. E que des conhcccm com relativa precisao 0 trajeto a ser

percorrido pela politica me chegar aos seu:; beoeficiarios. Acredita-se, neste caso, que a interao;:ao com

os seus belleficiiirios scja pcquena ou que eles simplesmcntc ap6iem a politica, pois e1a visa a mclhoria

de sua qualidade de vida. Quando isto oeorre, estes aparcecm como simples receptores das deeis5es

govemamentais. Nao h:\, oa visao dos gestores, llecessidade de maiores interao;:5es com os

benefieiiirios. Por estes mOlivos, polfticas implementadas de fonna global n011J.lalmente sao gerais e

o

o

o
" Quondo i<lO OCOrre h" urn def'cit de a,cmmtabil it}' no sistema polilico e, individuolmenle, no ge,tor. Accoutabilil}' e urna
oxprc"ao mitizn par e'ludioo'" para rno'tro,,, ,elo'iao do Estado com a soeiedode. Quando 0, g<l\'cmanlC' ,[io
""po""vei,,"' in'lilui,,'e, c,igcrn Q ,li"logo com" sociedade e busca"'l'espondef as de","nd., .'ociai' hoi urn 0110 grou de
"ccOunloblily. a invo,,,, tarnbern ","",re. Neste c"so. as ;nstitui'i0e, a"egllram aos govemo, grande "ulo<lomi. em rel.gno
".,ociodode 0 0.' "ovemo, nIT" se ,e"tern cornpromelidos ~om as demandas soci.is.
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o apoio a intervell~iio ptiblica, na fonna de llma politica. Para compreendel' 0 signif1eado e a

importallcia que os custos e os bencficios tCIll nos resllllado~ de uma politica, iremos construir llUla

outra tipologia que pemlitirii visualizar os impactos deslas variavei~.

para dctenninados setores sodais com baixo poder de mobilizu<;oao e pl'essao sobre as e,feras publicas

o e, portanto, com baixo capital politico.

Nao oS somente a forma como uma polftiea oS implementada que interl"ere nos seus resultados.

E,te oS um fator importante, pois impliea na eom;tru~ao de um cenario favo,;ivel ou uao para a politica.

Mas, a defini~ao de lUn modelo de implernenta~ao depende de imlrneros fatores. Nao existe urn

modelo ideaL capaz de veneer lodas as resistendas e pennitil' que a polflica atinja todos os SCIIS

objetivos. A escolha dc urn tipo on outro, cabe ao gestor publico c a escolha depende de uma serie de

fmorcs, emre c!cs, a forula como ele exerce 0 poder, 0 grau de responsabilidade publica e os

mecanismos de cOlltrolc que a sociedade exe,ce sobre 0 govcrno, do tipo de polftica, dos recursos

disponivcis, das demandas advindas do meio ambiente.

Existem outros fmores que, tamhem, interferem tamo na cscolha de urn modelo de

implcmcma~iio, quamo no apoio dos alores intere,sados ua politica, que sao os seus custo, e

beneficios. 0 peso dos custos c dos beneficios e urn fator decisivo para resistcncias e de vetos ou parao

2.1.3- Classifiea~iio de uma politica quanto aos sellS eustos e beneficios

o

o proeesso de eonstru~1io de uma politica publica e urn processo politico, pois envolve uma

sene de decis6cs, conflitos, ncgocia~6es e acordos. A~ deci~6es tomada~ e implementadas, por sua

vcz, atingcm muitos individuos dircta ou indirelamen(e. A fOrllla como a politica atinge estes

indivfduos vai resultar em rea~6es que podem scI' favon\vcis ou desfavoniveis a ela. A inten8idade da

rea~ao dos interessado, e afetados depende dos custos c dos beneficios que resultam dela. Se as

benefi<:i0s s1io concentrados ou disper8<J8. ou se os sellS custos sao conccmrados ou dispcrsos rcsultaIll

em rea~6es das mais diversa,. A inten~idade dos conflito, e dos desafios de a uma politica, depcnde do

tamanho dos seus custos c sobre quem eles recairao. Costa rec0nbeceu isto. ao afitnlar que,

"a maneira pela qual difereutes atores sup6em que a politica, programa ou
projeto 08 afeta,;i tende a influeuciar as chances dc que os projeto scja de falo
implementado e 0 perfil que de fato apresemara." (Costa 2004, p 33).

A prcoc\lpa~iio com os custos e beneficios das politicas levou a con,tlU~ao de uma tipologia

o que favoreceu a produ~ao de amili,e, do seu impacto. 0 seu potcncial de conflito e as chances dc obtcr

as resultados e,perado,. Divensos autores ( Meny e Thoenig 1992, Corrales 1999, Costa 2004)
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utilizaram desla lipologia para explicar 0 inSllcesso Oll as dificuldades de delcnninada!; polflicas. E

o pode servir para prever o~ risco~ futuros que reeairiio sobre elas. Utilizando-se deSla tipologia.

Corrale:;, por exemplo, adverte que

"cuando los costos de una polftica particular recaen dirccta e intensamente en
grupos de interes especificos y sus beneficios estan demasiado dispersos, la
adopciun de dicha polftica es diffcil desde el punto de vista politico." (Corrales
1999, p 4).

o

o

o

A utiliza\,iio desta tipologia nao permite identificar a disposi~iio dos afetados pela poJitica, para

innuenciar no seu desenho e no:; seu~ resultados. Pois, isto dcpende de aspectos culturais e subjetivos

dos al"etados. Contlldo, pennite dizer que existem motivos que impulsionarao as rea\,oes dos

srakeholders. E, 0 compromi~so do ge:;tor publico com os rcsultados de uma polftica, deveria obriga-Io

a idemificar sobre quais alores recairiam os maiores custos c os bcneficios. As:;im, poderia mobilizar

0>; recursos necessarios para evilar quaisquer teutativas de veto por dcs.

E correto afimlar que quanto mais concenlrados sao 05 custos de uma polftica e dispersos os

seus beneficio" pela sociedade, ou me"mo concentrados a grupos espcdficos da 50ciedade com bai~o

podcr dc mobiliza\,30, maior scrao as dificuldade" relacionadas 11 sua implementa~ao. Mas, para

melhor visualizar as varia\,oes dos custos e do.~ beneficios de uma politica em rcla~ao aos seus

afetados, podemos usar a seguinte tabela:

Tabela 1: Tipos de politica, segundos os custos e os benefidos

Custos dispcr50s Custos concenlrados

Beneficios di>per~o~ Ex: aumento d, impo~tos Ex: U,m reforma

para financiar seguridade educativa voltada para

social equidade educacional

Beueficios concelltrados Ex: A concessao d, Ex: conccssao , umas

subsidios a agricultores m, pO\1cas empresas d,

uma reforma educativa transpOites para q"'
orielllada para 0 acesso po"am atender , "m,

cidade ou regiao.

(Corrales 1999, P 4)

A tabela nll~ mOSlra qualro lipllS distintos de impactos das poJiticas publicas sobre os

stakeholders. Norrnalmente, quando lLrna polftica pLiblica apresenta CUSlOS di>persos por amplos
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polftica educacional tellde a mobilizar favoravelmente a ela professores, alunos, pais, empresas

constnltoras e a burocracia. E, como :;ellS custos recaem sobre todos 0:; contribuintes que pagam

impo>tos, e>te universo e disperso e dificil de mobilizar. Alem do mai>, 0 custo oS pcqueno em relao;iio

ao e~fon;o de mobilizao;iio nece>sario para veta-lo.

A~ polfticas com custos e beneficios cOllcentrados, por sua vez, apresentam um grau maior de

dificuldadc na sua implementa",iio. Como 0 seu pe>o recai :;obre urn gmpo especifico e os beneffcios

tambcm, todos os afetados encontram 0 mesmo grau de motivao;ao para apoia-la ou veta-lao Oaf as

chances de a polflica sc cfetivar scrcm grandes, pois depende de motiva~ii.o para mobiliza",ao dc

gmpos especificos. Aquele grupo que conscguir malor grau de mobiliza~ao ou liver maior capital

politico, evidentemente, tera chauce de conseguir :;cu intcnto. Se este grupo for aquele que for

beneficiado com a polftica, certamente, ela tera grande chancc dc atingir os SCllS objelivos.

Por lUtimo, encolltram-se aquelas politica:; publicas que apresentmn custos conccntrados c

beneffcios dispersos. Polfticas que apresenlam e,te perfil sao aqueJas que cncontram lnaiores

setorcs da socicdade, hj uma lendencia a haver pouca resislencia a ela. lsto porque, nao existe urn

o grupo social que seja afetado mais intensamente e, por isso, nao encontra motiva",ao para mobilizar-sc

conlra a polftica. Quando 0 custo c disperso, 0 onus e menor, pois um grllpo maior de atores tende a

assmni-lo. Urn exemplo disto em rela.;ao ao Brasil, e a cria",iio da CPMF28 para financiar a salide

pliblica. Por outro lado, os scus beneficios lambem sao dispersos, 0 que dificulta a idelltifica",ao dc quc

apenas urn ator, em espceial, saill ganhando com a politica, em dctrimenlO dos demais.

Quando uma politica apresenla custos dispersos e bcneficios concentrados podem ocorrcr

algumas manifesmo;6es dc insatisfao;ao. No entanto, pelas mesmas radies daquelas polfticas com

custos e beneficios dispcrsos, nao ha apenas urn ator que venha a assumir °CUSLO sozinho. Por isso, illi

poncos motivos para mobiliza",iio, pois os CU5tOS serao menorcs c ponco sentidos por eles. Por ontro

lado, os beneficios serao concemrado.~ e alingiriio urn grupo cspecifico. Este teni motivo:; para

mobitizar favoravelmemc a polftica, aumenLando a chance de scr implemenlada e atingir seus

objetivo:;. Neste casu, enquadram-se as polfticas educacionai:; voltada para 0 acesso~9. Esle tipo deo

o

o

"[niclalmeme a CPl\1F (colllribui<;ao por movlmenta<;ao finallccl"a) r"i criall" ~umo Urn' comrlbui<;ao provlsorl" pam
fin.nci.l' • sallde publica, no "alor de 0,25% de qualquer opora,"o I"LIlan,eira, E",lulndo a pOlLp"n," quando 0 dlnbeiro
li,o investido por mais de 3 meses e coma, "larios, No elllamo. na reforma lribulliria de 211113, ola pa""u a integrar"
sistema Iribular;o "om" permanente, E seu u,,, dei.\ou de ser •.\c!u,lvo para a saude e pussou " tet oultas n"alidades,
Quando Inl pmp"'la a ,ria,,;;o de"a ,,,ntribui,,;;o. hou"e algum lipo de manife't,\,ao conuMia. Mas, como. ,u. fi"alid.de
foi "o",ido,"da ju,ta " 'eu [>1"0 re,aiu ""'bre todo' ,,,n,umidore, de bens oferecidos polo ,istem. finotlceiro e bandrio,
nao houv, a,>,,", quo mlnca,," .,nb amea,,"a .,ua cri"~iln e implementa'iaO,
"Mol' odlal\te farerno.' "'" de algumo, llpnlogias utilinda' pa," a, politi,o' edu'a"ionais. CormI., di,ringuiu doi' tlpo,
prInclpai< de pDI'tic... educucionok cuda Urn' OOm 'ua' cara,t"r;,tI,as propria" Para ele e<ist.m pohri"a, educa,ionais
vollada' para" aoe"o e polillcn, educacion.i' vollUda' para a qual idade, Aqu.l"s ''Oltada' pam 0 "oesso tratam-se de
m,lh","r D' in<umos educndol\ul, como predI", e,cnl",",. ma;' 'ala' de "ula. mal' prof."ores etc. A, reforma' vollada'
para qualidade bu,cam meillornr a enci~ncia dn' recUr.,n, aplicado,. pur 1,,0, ,en<!em a e,igir mai' do' pmre."","" da
hum,,",Ia envnlvida com a educa<;io 0 melhore< '"'ult.do, ,ducacI"naI,.
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o

o

o

dificuldades para implementa~ao, porque os seus custos sao concenlrauos sobre lUn dctemlinado grupa

especifico. Este grupa lcnde a se mobilizar para fazer oposir,:iio 11 poJitica proposla, Como 0 grupa

sobre 0 qual recai 0 onus e redulido, existe grande chance de de se mobilizar intensamente para

impedir a sua cxccur,:iio. Por Dutro lado, os beneficias sao direeionados a lim publico disperso e, muilas

vezes, desmotivados a nlObilizar-se para defender a polilica. Assim, 0 peso de quem se opae e maior

do que de quem se beneficia da polftica Oll jll'Ograma. Os gestures, pressionado, relo grupa que se

opac a cia, altamente mobilizado, tcnderiio a desistir de leva-Ia a freme, dcixando de mobilizar os

recursos necessarios para wu implemenla/;:iio. Podemos induir nesle grupa refonnas educacionais

voltadas para a qualidade. Reformas educaciooais com esle perfil buscam aumentar a eficiencia do

sistema educacional, exigindo dos professOl'cs c dos oulnJS atores envolvidos um melhor desempenho

dos alunos.

Aioda considerando os custos e os beneficios de lima polftica e 0 melhor desempenho na sua

implementa~ao, algumas outras variiiveis devem ser consideradas, como assegura Meny e Thoenig,

entre elas a certeza de que os custos de lima politica teodem a se impor sobre os beneffcios. Este fato

oeorrc, porque os afetados por ela lendem a ser mais sensivei5 ao 5nus que terao que assumir, do que

ao b5nllS que colherao com esla polftica. Neste caso, 0 semimemo de perda silpera 0 sentimento de

gaolIO. A seosa"ao de perda fica maior, principalmente. quando os efeitos de uma polftica sao sentidos

no elllto prazo. Quaudo isto ocorre, hii um esfor~o de mobiliza~ilo por partc dos afetado" para tentar

reverter a situao;iio de perda e transfOlmii-la em ganho OU, caso i>so nao ocon'll, pelo menos mantcr a

silua"aO que havia antes da polftica (Meny e Thocnig 1992).

Por liltimo, uma outra variiivel que inteJfere diretamente na implementa"iio e nos resultados de

uma politica, quando os custos e os beneficios que afetam um pcqucno grupo se impoem sobre os

custos c bcneffeios que afetam uma vasta parte da popula"ao. Quando isto oeorrc. a a"iio de urn

pcqucno grupo {: eapaz de mobilizar mai5 intensamenle a opiniilo publica contra a polftica. 0 comriirio

nilo oeorre, porque a mobiliza"ilo de uma vasta parcela da populao;ao em defesa de seus interesses e

diffeil de ocorrer pelos custos que esta mobiliza~iio exige.

Mas. nao sao apenas os custos e os beneficios de uma polilica que interferem na sna

implementao;iio enos seus resnltados. Dntras variiiveis tambcm precisam ser consideradas. No enlanto,

antes de nos referirmos as outrns variavcis que inlerrerem nO processo de prodw;iio de uma politiea

publica, e necessario destacar que uma politiea edncacional voltada para equidade edu~acional. ~omo e

o caso da E,cola Plnral, se enqlIadra no tipo "eu~los concentrados e beneffcios dispersos". Isto ocon'c

pOl'que os sens beneffeios silo dil'ccionados para milhares de criam,:as, adolescentes e jovens pobres,

com reduzida capacidade de mobiliza~ilo para defcndc·la. EnquanlO nOla boa parle de seus ClistoS recai

sabre os professores. que lendo aumenlado ,ua carga de trabalho, nilo considcram quc honve as
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contrapartidus em lennos de melhorias na remunerayao. na propon;ao do aumenlo na carga do seu

o trabalho. Esta pode ser uma das muitas razoe5 que explicam as dificuldades que vern cercando a

implementao;ao desta poJitica cducacionaL Porem. utilizaremos esta lipologia para anali>ar mais

profundamente a Escola Plural adiante. quando poderemos ver os conflilOS que cercaram a wa

implementao;ao.

o suce.~so ou fraca~~o de uma politica publica, especificamcme uma politica educacional. nao

se explica apenas pelos cu~tos e benerieios provocados sobre detenninados alores e as ,uus formas de

reao;ao. Exislem OUlJ'as variaveis que interferem direlmnente nos seus resultados e que precisam ser

identificadas e analisadas. Esta~ variaveis estao relacionadas com a fmma de organizao;ao e de gestao

que a~ instituiyoes publicus criam para desenhar, implementm' e avaliar uma delerminada politica. A

con~truo;ao da organizayao relaciona-se com 0 modelo teorico milizado pela agencia publica. 0

modclo lcorico dctcrmina 0 diagnaslico da realidade que sofreci intervcnyiio. a quantidade dos

recur:sos mobilizados para execllyiio da polilica. a profundidade da intervenyao no problema c as

lccnologias a serem milizadas na imervcnyiio. A geslao consiste, entre outras coisas, na execllo;iio do

desenho da polftica. adminislrayao dos rccursos mobilizado~. utilizayao das tecnologias definidas, a

aproxllllUyao do desenho com a realidade sob intervenyiio e a interayao entre os executores e os

beneficiarios.

o

o

Para analisar uma polftica publica atmves destas VmlaVCIS, ou seja, do seu modelo de

orguni~ayao e sua geSlao, uma nova lipologiu precisa ser utilizada. Esta tipologia, aprcscmada no

trabalho de Nogueira (Nogueira 1998). perrnite identificar determinadas caracteristicas das polfticas

publica" no nosso caso da polilica edllcacional da Prefeitura de Belo Horizonte. Estas caracteristicas

revelam 0 grau dc dificuldadc c 0 potcncial dc contlilo que cercam a produ~ao de uma deterrninada

polilica ou programa social. E indicam mmbcm quais os l'CClU'SOS necessarios para que a polftica possa

atingir os sellS resultados e a quamidade deles,

Esta tipologia. ao apresentar as carJcterfsticas organizacionais e gereuclms que cercam a

prod\l~ao de uma polftica. apw;enta variaveis e%enciais para analise das politicas produzidas. Por

estas razOes. toma-sc nccessario detalhar a tipologia proposla acima. Lembrando que as caraderi~ticus

apre5entadas em cada um do, tipos proposto, por Nogueira, pennitiriio identificar e analisar os

recursos e 0 nivel de intera<;:uo necessario entre 05 gestores, os executores e OS beneficiarios de \lIna

politica, para que esta atinja os objetivos que demandaram a ~ua criayiio.
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2.1.4- Classilica~ao de uma polltica segundo 0 seu modelo de organizayao e de gestio

A produ<;ao de uma politica publica exigI' a mobiliza~1io de uma grande quuntidade e varicdadc

de reCUl"Sos. A mobilizao;1io destes recursos supoe a exi,tenda dn necessidade de produzir impacto~

sabre uma dada situuyao que demanda a iotcrvcno;iio, para solu<;ao dos problemas que afetum um

dctcrminado grupo social au a loda lima popula<;1io de I1ma regiao. A conslnl<,iio de uma polftica exigI',

entre outras coisas. a existencia de lim marco analitico. Este. por sua vez, devera dcfinir 0 sell modclo

nomlativo que, segundo Nogueira, trata dos aspectos orgunizacionais que anlccedc a cxccuyllo cia

poll/iea. E tambem as aspectos ana!fticos Oll lllodelo de geSliio. Neste segundo momenta trala-se da

exeell<;ffo da politiea. Para Nogueira,

"por modelo de organizacion se cntiende la distribucion de responsabilidade y
eapacidades decisorias entre ambitos y niveles, los meeamsmos de
eoordinacion, la definicion de los procesos de trabajo y el marco nomlativo. El
modelu de gestion esul dado pur las modalidades de f\lllcionumiento, la
administracion de 105 l'ccursos, la l1exibilidud frente a circunstaneias
cambiantes, la artielllaei,\n con el medio, la umovaeioll, etc.. El modele
organizaci6n provee el marco para aecion, la gesti6n e.~ la aeci6n misma."
(Nogueira 1998, p 14),

o modelo de organiza<;ao e de gestao deve estar coerentemente artieulado para facilitar 0

trajeto percorrido pela poliliea. A desarlieula<;iio entre estes dois momentos provoea os eonflilOs enos

que aumentam 0 grau de difienldade para que a politica produza os efeitos desejados. Um dos

problemas de gestao estn em resolver estes conflitos. A solu<;iio destes conflito:; pa:;sa pela

ineorpora"iio no desenho das ineertezas e dificuldades do meio que sotre a interven"ao, das

tecnologias a serem lltilizadas na execu"iio da politiea, das caracterfsticas das agencias l'esponsaveis

pela implementa<;iio e das press0es advindas do:; stakeholders. Desta fonna, a gestao deve prodllZU' um

grande esror<;o de aproximar 0

"previslO y 10 contingente, entre 10 rutinizado y los requisitos de eada situaci6n
especifiea, entre los jllieios de valor y las consideraciones tecnicas. entre las
posibilidades y la:; re:;triccione:;, entre los mandatos de la jerarquia y las
demandas de los receptores de las prestaciones." (Idem, p 14).

o modelo de organiza<;iio, assirn como 0 modelo gestao sao regidos por uma detenninada

eoneep"ffo que governa e dil'eciona a politica proposta para exeen<;iio. A eOlleep<;ao do projeto envolve

os conhecimenlo:; a ser utilizados, a rela<;ao entre as agencias govemamentais responsliveis pela

polftica e os seus bencficinrios e 0 gran de discricional'iedadc dos opcradores de ponla, respollsnveis

pcla exeeu"iio da polftica e da intera"ao com os seus beneficiarios. Tendo em vista estas dimcns5es, a
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tipologia proposta por Nogueira identifica a programabilidade das turefas necessarias para a execu~iio

o da polftica e 0 grau de iutera.;:iio eutre os executores e os destiuatarios dela.

A programabilidade depende do grail de rotiniza~iio e formaliza~iio das tarefas a serem

execmadas. A formaliza~ao trata da descri~iio dos passos a serem segllidos pelos operadores de ponta

para execu~iio da politica. Urn fatur decisivo na programabilidade de mna politica 6 0 cstoque de

conhecimento que os gestures possuem sobrc a realidade que sofre a intcrvcn~iio e urn hom

conhecimento sobre 0 percun;o a ser percorrido pela polftica no interior da ageucia publica

responsive! pe!a sua prodll~iio. Estes fatores influcnciam decisivamente na capacidade dc constru~iio

de apoio legitimando a sl.la implementa~iio e a intcrven~iio pl\blica. E0 estoque de conhecimento quc

definini a programabilidade da implementa~iio da politica. Porlanto, baixo estoque de conhccimcntos,

baixa programabilidade. Por outro lado, alto estoque dc conhecimento, alta programabilidade.

o estoque de conhedmento tambem intetferc no nivel de inlera~iio entre os executores e os

benetlciarios da politica. lsto aconteee porqlle quando h:i urn grande estoque de conhecimento das

condi~oes para a prodl\~iio da politica, as opera~ijes de ponta tendem a ser mais fOlmalizadas. 1510

rednz a amonomia dos operadores de ponta e a necessidade destes de estabelecer inlen\<;,ses maiores

com os beneficiarios. Quando 0 cstoque de conhecimento dos elementos que compoem e interferem na

politica e pequeno, as opera~ijes neccssarias iJ. sua execu<;iio tendem a ser pouco fOlmalizadas. Por

isso, os operadores gozam de maior amonomia na implementa~iio da politica. Neste caso, hii uma

grande necessidade de intera<;iio entre os executorcs situados na ponta do sistema e os seus

o

beneficiiiriu,.

Nos dais contextos, de alto ou baixo conhecimento, existe a llecessidade de intera~ao dos

executores com os destinatarios. Ql1alquer politica, para que atinja os objetivos desejados depeode, em

grande medida, do ajuste de sintonia entre os gestores e os implementadores. Os bans resultados estiio

dirctamente ligados a legitimidade quc a polftiea adquiril.l durante 0 seu desenho e implementa~iio. Ou

seja, 0 apoio dos receptores e dos outros intcressados garante 0 apaio social capuz de legitimur a sua

implemellta~ao.

Outra variavel que interfere na programabilidade e na i.lltera~iio com os rcccptorcs dc uma

politica e a intensidude da rcalidade e dos compOitamentos que se busca modificar. Isto 6, quanto

maiores sao 05 valores c as atitudcs a serem altcradas "mayor Sera la interacci6n necesaria entre la

poblaci6n objetivo y los operadores del proyecto, COil mayor discrecionalidad en el plano de la

gestion." (Idem, pI6). Neste caso, 0 envolvimento da popl1la~ao alvo em an'anjos participativos

permite as negocia~6es entre os executores e os beneficiarios, possibilitando 0 aeerto dos caminhos c

o objetivos e que a polftica prodm:a os efeitos desejados.
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A tipologia proposla por Nogueira considera como variaveis a programabilidade da politica e

as illtera~6es com os beneficiarios. Ele identificou 4 situa<;oes ou conlcxtos principais: "Elevada

programabilidade e cscassa intera<,:ao com os destinauirios", "Elevada programabilidade e inlera<;ao

media ou intcllsa com os destinatarios", "Baixa prograrnllbilidade e elevada intem<;ao com as

destinm:il'ios" c "baixa progrllmabilidade e reduzida intera~ao corn os destinatarios".

No contexto de elevada programabilidadc e esca~sa intera~iio com 0, u5ufuio~, a (Xllftica ou

programa apresenta as seguintes caracteristicas principais: "os beneficios sao tangfveis e

padronizados", os crilerios de indusao ou exdusao de beneficiarios sao estaveis, as atividades sao

rotinizadas, exigem uma baixa au reduzida discricionariedade por parte dos execUlores, estcs nao

podem alterar a quantidade dos beneficios c nem adapla-los a casos pmticlllarcs. Ah~m di~to, a~

atividades a serem desenvolvidas e os criterios dc degihilidade sao definidos de alltcmao, assim como

os papeis dos operadores e as tarefas sao dcmlhadas. Nestes casos, ha um m:iclco cclltral qllC controla

lodo 0 proeesso de prodll<;ao e implementa~ao da polftica, por isso, ela e eentralizada. Nao ha muilo

espa~o para incorpora~aO das contribui~6es dos benefieii\rio~ e outros illteressados. A contribui~ao

dcstes csta volmda para a execu~ao das atividades programadas (CoSla 2004). Como exemplo de

poJitica destc tipo, podemo~ destacar os programas de renda minima, pIOg>amas de saneamento

basicos, campanhas de vacina~ao etc.

No segundo tipo, temos 0 contexto de "elevada programabilidadc c intera~ao media Oll intensa

com 0:; destinatarios" de uma polftica Oll programa. Esta~ sao politicas

"con actividades claramelltc dcfinidas pero cuyo desempeiio esta sujeto a la

discrecionalidad del operador en d mm'co de un conoeimiento diseiplinario,

eSlabeleeido y que constituye el campo dc una profcsi6n dClenninada"

(Nogueira 1998, pIS).

A programabilidade acontece na defini~ao dos servi~o~ ofertados e das metas perseguidus. Enquunto a

intera~ao com os beneficiarios e a pmticipm;:llo acontece para legitirnar a interven~uo, socializar

infonna<;oes e diminuir incertezas e custos. As polfticas ou programas deste lipo apresentam esla!;

earJderislicas principais: vollam-se para problemas ordim\rios c previstos, recorrem a conhecimenlo,

codificados, ou seja. conhecimcntos tccnicos produzidos a partir dos estudos dos problemas e das

situa<;oes ,ob inlerven<;ao. Eslas politicas buscum prevenir, manter ou rctardar a deteriora~ao do bcm

estar individual ou social.

As utividades a serem desenvolvidas pdos opcradores nao podem ser daramente definidas,

o pois as interven~oes dependem das caracteristicas au problcm:\ticas particulares dc cada reccplor da

presta~ao de servi<;o. Qllando suo necessarias rnudan~as atitudinais dos beneficiarios, para a
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beneficiarios.

consecuo;ao dos objetivos previstos pela politica, neccssita-se aqui de grandc intcra~ffo entre os seus

o opcradorcs e os rceeptores cia a~iio publica. Ncstes casos a intera~ao e clevada e continuada. Contudo,

a participa~ffo dos beneficiarios acontece na recep~ffo do servi~o e nao no desenbo da politica que e

feita sob conhecimentos tecnicos cl"istalizados. S1io exemplos deste tipo de polftica, 0 atendimento em

centros de saude, programas sanitarios, programas de capacita~ao para 0 trabalho, educa~ao para

adultos, promo~ao do trabaIbo da mulhcr ctc. (Nogueira 1998).

o terceiro tipo apresemado por Nogueinl inclui politicas que apresentam "baixa

progrJmabilidade e elevada intera~ao com os destinalarios". Estas sao politicas volladas parJ situa~oes

particulares dos beneficiarios. Isto 6, cxistcm sillla~oes que afetam delerminados individuos ou grupos

sociais que demandam a imclven~ao govemamenlal a fim de corrigir um problema que encontra-se

consolidado. Em conscqiicncia da sua pennan~ncia oulros problemas de maior cllvergadura podem

aparccer, agravalldo a sitlla~ao inicial. Por este motivo, a interven~ao governamental 6 nccessaria e

visa mudar 0 quadro inicial, cOlTigindo 0 problemaJU e melhorando a qualidade de vida doso

o

Segllndo Costa, politicas que se enquadram dcntro deste tipo "dependem para 0 seu exito da

modifica~ao de valores, atitudes e comportamentos por parte dos destinatanos" (Costa 2004, p 42).

Alem da mudan~a de comporlamento dos beneficiarios, podcm-sc cncontrar neste lipo outras

caractcrlsticas que for~am a baixa programabilidade e a elevada Ilecessidade de inlera~ao com

receptores da politica. Uma caraclcrfslica rclevanle e a baixa fonnaliza~ao.11 que revela 0 cscasso

conhecimento do cenario sob intcrven~ao, ou mesmo a comple~idade e profundidade do problema quc

demanda a politica que exige uma gama de conhecimcntos Iccnicos diffceis de se produzir por exigir

uma volumosa quantidade de recursos, fora da realidadc da agencia responsavel pur ela. Pur isso, os

conhecimentos tecnicos sao pouco cnstalizados e, por oste motivo. toma-sc alia a dependencia da

legilimidade acordada com os beoeficiurios e pelu sociedade (Nogueira 1(98).

Polfticas enquadradas llCStc modclo apresentam urn direcionamento daro do publico alvo de

suas a~5es, os recursos e beneficios gcrados sao desigllalmente dislribuido> entre a sociedade, pois

busca atingir urn detenninado gmpo de beneficiarios quc sofrc algum lipo priva~ffo ou exdusao. A

defini~ao do> receptores da intervell~ao e feita por auto-sc1c~ao ou por a~ifo dos condutores e

o

'" NaD queremo, nqu; comporlHl,ar do ,;,:10 e"",;la de polfl;ca 'ocial que c-onceb. esta como um ;nstmmemo para cOl're,ao
das possi"ds fnlh", do mercado. Compartilhomo, 0 ,;,:10 pmp".'la pm Santo, que cuncebe" PQI[lica sodal em urn s.m;do
mal' ompto que buscn ;ndu;r ,eto]'e, exclu{dD' do "ida econ"rnica, rnorginali'.d", 'oc;atrn.nt. e precariam.m. incluidos
na vida polirica. Nesta vlsao. as p<Jtfticas socb;s vno alem do cobertuta das t""lha, do rnerc"do e tOm como objeti", geml a
{asti,a soc;al " supera,ao das des;.gualdades e 0 aprofunda,~enlo da democ~ocio p<JIIlica. (Sant'" 1979) ,

I Quando menCLonamos a forrnalJla,;;o .•'lamos nos Lefel'lndo aos conhec,menlo, toC["CO' produzLdo, om rola,,"" 00'
problemas qu. estno sob interven,ao, A formalizo,ao ,"po. uma cena profundidode e leg;tim;d"do de,le, conhecimento'.
POl' ;"0. eles apres.mam-se bastame crlstalizados. permitem a produ<;;;o de urn. ;ntenso lecnolngia do inlo,,'on,an C0
mobilila.ao dos omptos ,ecursos nec."Mios para efetiva.ao do pol[lkn.
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tambem, ocorre. em muitos casos, das ageneins e dos geslores responsaveis desconhecer 0 lrajeto que

a politic\! precisil percorrer para se atingir os resultados programados. Assim, por rnais que 0

diagn6stico pOS5a apresentar urn alto grau dc profulldidnde e complexidade, como a>scgnrou Veiga e

Barhosa em rela~lio 11. Eseola Plural (Veiga e Barbosa 1997), ele ainda nao consegue dar conta da

diversidade do prohlema devido a sua extensiio e amplitude.

A extensao do prohlema esta relacionada com a longcvidade no tempo em que de vigora.

Expliealldo mclhor, quando foi desenhada e aplicllda uma determinada politiea, ela alendia a demllnda

daquele momento. Apesar das mudan~as qlle ocorreram em flln~iio desta politiea e de outros ['atores, a

politica continuou sendo aplicada da sua fornm original ou com pOllcas variaf6es. A cOlllinuidade no

tempo nil sua aplicllfiio assegura legitimidade c provoca 0 seu enraizamento. Alterar algo

prorundamente aceito por uma comunidade nao c tarefa facil e implica em um alto grau de

conhecimento da realidade sob interven~ao e grande quaillidade de recllrsos. Esta e uma exigencill

para que as mcdidas a serem implementadas sejam acertadas c reduzam n grall de incerte~a e

inscguran~a quanta ao futuro e diminua a resislen<:ill dos afetados pela politica.

No caso do sistema edueaeional brnsileiro, e predso cousiderar que ele eome,;ou a ser

construfdo quando havia uma fOlte presen'Ya da visao meritoeralieaJ2 nas polfticas sociais e do <:apital

situa~6es de calamidadc. onde os beneficiiirios eneomram-se em uma situafao de risco e depende da

o ajuda govemamental para superar esta quadro.

Estas politiea-; apresentam conseqileneias positivas. lsto oeorre em contextos institueionais que

permitem a sua operafao eficicme. Exemplos de politicas que se eneaixam nestc modelo sao aquelas

volladas par.. socorro aos pequenos agricultures em situafao de calamidade, quando enfrcntam crises

que impedern a produ~ao e eseoamento da produ~ao.Qutros casos sao a-; ajudas a familia, earente, Oll

sob uma calamidade publica onde 0 poder publico entrega diretamente os beneficios.

Entre os quatro tipos apresentados por Nogueira code "baixa programabilidadc e elevada

imera~iio com os beneficiarios" aqllele qlle mais nos interessa neste trabalho. Emendemos que

politicas educaciollais, do tipo da Eseola Plural, se encaixam neste modelo. Polfticas com este perfil,

pelas suas caracteristicas, aprcsemam grandes dificuldades para serem implementadas. Em parte, isto

acontece porque existem dificuldades em relaflio aos conhecimcntos do problema sob intervenfiio, dos

interesses envolvidos, da forma como cada ator illleressado se posiciona em rela"ao a intervenfao e,

o

o

o
" Ja ".tOlno, de'tc ",.,unto ontcrio,mcnle. no enlanto, cabe lembmr qlle a mcrltocracla e urn pe",arncnlo que .ioda
eneont,"_," foncmcntc enrui""I" nn .,i'lema ed"cacional brasileim mnto 0 plLblico quanto 0 pri"ado. ScgU<'do "''''
pensomcnlO, urn indivfd"o "" p(Jde pf()~""diT no ,i'tema educacionlll se cumprir delerminadas exigencia, co[ocados em
cad" Urna da, Napa, «eric, do ,islcma ed"cacional). E aqueles que conseguem ascender 00' grau, mai< alto, do si'tema
foram 0' rnai, capa,c" por i"o, p"dem "cupa, Q' melhures ,'"rgos ou posta, de lrabalho no hierarquia social e, pommto.
lerem a, melhore, ,olorio,. po," que i,to (JcnITa. no e,truwr. do ,istema educacional sao criados pro"as, lesles e
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dos pais e aluno, e outros imeressados. Alem da persistencia de indieadores sodais desfavoraveis ao

desenvolvimellto educacional de parcela significativa da populao;ao que vive na pobreza.

o ]ongo periodo em que vem se mantendo 0 sistema educacional de base meritocriltica,

trallsformou a educil';ao brasileira em um problema de grande extensiio para os gestol'es atuais. Isto

nconteceu porque esta forma de fullciollamento do sistema encontrn-se fortemente disscmillada e

enraizada na sociedade brasileira. Este modelo representa lUll grande obstaculo para a universnlizao;ao

do ensino. A raziio disto esta nos criterios de progressiio que, muita<; ve7.es, sao dificeis de ser

transpostos pelas eriano;as. adoleseentes e jovens pobres. Por estc motivo, devido as seguidas

reprovao;oes e retcllo;oes, sao obrigadas a abandonar os estudo>, ficando sub-educadas.

Ape>ur de injusto, parcelas significativas da socicdade brasileira acham natural que 0 sistema

fundone desta fomla. Assim, para alicra-Io cxigcnHe mudano;a>; nuo so estruturais, mas,

principalmenle, comportamentai:; dos envolvidos com a educao;1io. Por isso, a COnSlmo;aO de urn

modele edllcaeional socialmente justa exige uma elevada interao;llo dos gestores com os exeeulores da

pomica e com os bcncfieiarios dela. Ao mc>;mo tempo, exige baixa programabilidade para que os

cxecutorc, promovam as negociao;1ies neeeS5arias e descubram os caminhos para mudar 0

humanoJ
} nas educacionais. Erguido sehre esta forma de pCllsar, 0 sistema adquiriu estc formato que

o apesnr de algumas mudano;as, perdura ainda hoje. No elllanto, nas sua> origem 0 sistema foi pensado

para POIlCOS, ou scja, aqueles individuos localizados em zonas urbanas que di>punham das eondio;1ies

para acessa-Io. A eondio;1io para acesso ao sistema estava vineulada, entre outras coisas, a renda. 0

sistema educacional da prefeitura de Belo Horizoute, alllerior 11 Escola Plural, tambcm estava

estl.11turado sobre este modelo.

Nas lHtimas 3 decadas ocorreram impottantes modificao;oes na soeiedade e na cconomia

bl'3silciras que exigiram alterao;6es profundas no sistema educacional. Houve empenho por parte do

govemo, nas suas tri% esferas, para alterar 0 func!onamemo dos sistemas cducacionais,

principalmente, ampliando 0 acesso e a cobertura do ensino basico. Estas mudano;as vem produzindo

efeitos ainda pequenos e lentos. cQn>iderando a impottancia das politicns edllcaciollais elllre as

politicas sociais. Em grande medida, estn lentidiio nas mudano;as educacionais ocorre por resistCncia

dos professores individualmeme e coletivamente atraves de seus ,indicatos, da burocracin educacional,o

o

o
vestibulare, que ,ete~iu"om 0' mois "apazes ou aquele, que mel'ecem ,egllir em frentc. 0, mOm" capaze, ,'au ",ndo
eliminad".' nO d~com:r do ,i,,~ma (Draibe 1990, Forquim, t996Xede,co 2002. Bonal. 1999. Rivero 2000)
JJ Eola" outra mot,i" intoloClual que cercnu ')S ,i,tema, educacio"ai, durante mllito tempo e que ainda encontra fortememe
enrai,ado. Scgunda 0 lC'lria Jo capital humann. n ,i.,lema edu"acio"al deve tevar 0, indivrduos a odquirir e desenvol vel'
Jelerm;nado< '"Curso, intclcctuoi," p"""ai, que peTmitiTao a sua in,er,ao ao merc"do de trabalho. Assim. quamo m"i,
tempo Je "'Iudo e rnoi, alto 0 grau"m que n inJividun "~."a nu sistema educado"al, maior sera ,eus recurso, pessoa;s e.
mclhor ,ern" scu slalus econfJmico " .'"cial (Fnrquin 1996, Ted.,co 2002. Bonal 1999. Rivero 2000)
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dificuldades maiores que outras. As Catllctcrfsticas da Escola Plural estao delllro dos modelo, mais

complexo, c com maiores difieuldades para implementa~ao. Agora, voltaremos 0 olhar paIll os lipos

de polfticas educacionais. As politicas educacionais nao sao homogl!neas e variam quanta aos sellS

objelivos, as snas uo;ocs, os recursos que utilizam, os conflitos que proporcionam, a intera~iio com a

comullidade escolat· etc. Estas difcreno;as entre as polfticas educaeionais dcfinem 0 grnu de dificuldade

em rela~iio 11 sua implementao;ao e 11. qllamidade de recur~os que deve ser mobilizada pelo gestor

publico para alingir os objetivos propostos, Isto veremos a seguir ao tratar da tipologia das politicas

educacionais.

comportamento dos receptorcs da polilica educacional. E com isso, consigam melhores resultados

o edllcacionais, priocipalmeole, dos alunos pobrcs.

Qllalqucr polftica educacional. para allferir bons resultados quanto ao desempenho dos

esmdames, necessita nao so da pal1icipa~ao dos ahmos e suas familias, freq(,entando diariamente a

eseola, mas do envolvimento da comlmidadc na vida diiiria das unidadcs escolares. A ocupa~iio de

espa~os pela comullidade na gest~o da5 c5colas ]XJ~sibilita um relativo controle sabre 0 produto

educacional oferecido por elas. Existcm certos tipos de polfticas cdllcacionaisJ4 que exigem uma

inlensa intera~iio com os beneficiarios e a cornunidade escolar. Tanto os educadore~ individualmelltc

quanto as ullidades escolares gozam de grande autonomia e discricionaricdade na oferta da educa~iio

em rela~iio ao gestor centIllI. Por isso, a necessidade de controle por pattc da comunidade escolar.

As polfticas educacionais nao siio todas iguais, Ate aqui tratamos das polilicas publicas de uma

maneira geral. Colocamos algumas tipologia.s para mostrar as dificllidades que cercam a

implementa<;iio de uma polftica. Vimos quc alguns tiros, pelas suas caractcristicas, apresentamo

o 2.1.5- Vma tipologia para analisar as politicas educacionais

A forma como uma politica c implcmentada, a distribui~iio dos seus custos e beneficios e os

problemas lla sua orgatliza~ao e gcstao sao variaveis que interferem diretamente nos seus resultados.

No entantQ, as caracterfsticas de uma polftica educacional sao outra variiivel fundamelltal que interfere

na sua implemental,'iio. Edesta constmao;iio que surge a nccessidade de olhar especificumente para as

polfticas educacionuis c cOllstl11ir uma tipologia capaz de dar cOllta de analisar seus elementos centruis

eo gruu de dificuldade nu sua execu~iio.

o
"Na no"a proxima ,e,oo lrJmremo, do' tipos de poHticn' educacionui'. Ma', a [irion', mn,ideram", que", polfti,·",
educoc;onois ,'olladas pm.. equidade sao aquelas que e"igem ",oior hncro,;;o Cntre 0.' open"I""" de pOlliO (edu""do,,,,) e
as benefic;jrios (alunos e" comunidade escolar), Exi'tem nlgun., tipo, dc pnlilica, c'dueacionai, que celllram ,"", "len,aO
na ofona de insumos oscolares, Esws. wlvez. exijom urna intern,ao menor cntre "-, unid.de.' .,Iuco"i,,""i,. 0' .,eu,
bellefic'arios.
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Braslavsky e Co:;se, os sistemas educacionais estao cm constantes mudano;as, ou seja, cstao sempre em

processo de l'efonna (Bl'a>lavsky e Cosse 1996). Dai a dificllidade de enquadIii-los em grupos com

caracterislicas parecidas. lslo acontece porque um sistema educacional muda rapidamente c os

elemcntos centrais que os caracterizam hoje de:;aparecem amanha, surgindo sistemas hfbrido:; que

carrcgam caracterlsticas muitas vezes conlradil6rias. Utilizaremos para COllstruo;ffo deSla lipologia a:;

aniilises produzidas sobre alglUls dos sistemas educacionais de algumas regi6es da America Latina.

Como trata-se da produo;ilo de uma tipologia, uao sera especificado 0 pais de origem da politica, mas

:;im as suas caracteristica:; e os seus objetivos.

Nos iiltimos 30 ou 40 anos os sistemas educacionais dos parses latinoamericanos foram

refonnados diversas vezes, na tenlaliva de corrigir as suas falhas ou para Icntar adapti-los a.s novas

demandas sociais c economicas. As refomlas caminharam em dire~6es distilllas. Algumas

descentralizaflllll os sistemas, outras ampliaram 0 acesso. Em alguns lugares buscou-se na participa~iio

da comunidade na gestiio das unidades cscolarcs a saida para os bai."os resultados. A maioria ampliou

o ace:;so e a cobertura ua educa~ao basica'''. Qutras reformas educacionais tornamm mais eficienle 0

sislema, me:;mo em momenlo:; de grande e:;cassez de recursos pliblicos. Ontras, ainda, melhorardm a

qualidade, a pal1ir de amp!ia~iio da ofcrta dc illsumos escolares. Mas, houve aquelas que buscaram a

efetiviuade das e>;colas e procllfavam reduzir a desiguuldade cducacional entre ricos e pobres, entre

regioes de lim mesmo pais on entre rneio 1'llral e urbano. Esta:; ultimas foram as rcfonnas voltadas para

As politicas cducacionais nao sao todas iguais e alguns tipos apresentam maiores dificlildadcso de ser implementados, pois alteram radicalmente 0 funcionamento do sistema, mcxclldo com

inleresses e pn'ilicas bastante enraizadas, QUIros lipos ernrentam pollca resistencia, pois limitam-se a

aumentar a oferta de insumos escolarcs, gerando apoio dos interessados. Agora temos 0 desafio de

construir uma tipologia que de conta das caracleristicas do maior m1mero possivel das politieas

educacionais que vigoram em muitos locais. ESla nos ajudani a compreender os problemas e as

dificuldades que cercam as polfticas cdueacionais e os riscos que imcrferem nos seus resultados. Com

isso, teremo:; condi~ao de compl'ecndcr 0 potencial de conflito que a Escola Plural carrega consigo e 0

quao complexa e a sua implcmcmao;ao. Lembrando, a principio, quc para a implementao;ao desta

polftica educacional e necessiiria llma mudano;a na organizao;ao do sistcma educacional e da:; unidades

escolares,

Nao e uma tarefa fileil eon:;truir llma l1nica lipologia que possa abarcar todas as polflicas

educacionai:; que vigoraram e ainda VigOflUll no Brasil ou em oulras partes do MllIldo. Como assegura

o

o

o J-' A educal'ao basic" no Bm,il compreellde hoje 0 ensino ofereddo as c";al\~"" "dole'"Cni".' ejoven, ,10' 6 ao, 18 an",
Assim. fa, porte d" educ"l'ao basic" °ontigo ensino fundamemal e medio, COl\mdo, cxi'lC uma 1"Ite pre""o para indu,iio
da educ"l'ao inf"mil na educ"'ioo b,]'ic". Segundo alguns anallsta, 0 maiol' tempo de pcrmancncia do< "rian"a'.
adolescentes e joven, no ,i'tema ensino ""egura a ele, melhore, de,empenllo, educaci,,"oi, (Veiga c Borbo," 1997)
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equidade educaciOlml. Estas tamb6m nao sao Ludas iguais Oll homog~lleas. Por isso, toma-sc

necessario lUna tipologia propria, poi:; entre elas cxi,tem alguns tipos que aprcscntam graus de

dificuJdade maiores IlU sua implementa<;iio.

Alguns alllores falam em gera<;6es de rdonnas (Castro e Cmnoy 1997, Maninic 2001, Molina

2000, Rivero 2000), mas niio nos preocupamos, tleste momento, cum a cronologia dclas. Dcdicaremo<;

o esfor<;o em idenlificar os seus conteudos c caracterfsticas. A tipologia nilo lcvar:i em coma 0

contexto hi,t6rico em que aconteceu a reforma c as preocupa<;6es e demandas que havia em cada

momento. Recordando ugui que a tipologia c um importante instrumento ullalitico e pemlite identificar

caracteristicas proprias de cada tiro espedfico dc politica educacionul, 0 seu potcncial de conflilo, os

apoios e resi>tencias advindas dos prillcipais intcressado~.

Apesar do grande mlmero de politicas educacionais e das suas diferell<;as, podcmos colod·la~

em 3 grandes grupos: as politicas educacionais voltada~ para 0 aceS80, para qualidade e para equidade.

Anlecipadamente, afinnamos que existem algumas medidas que cabem em lodos os tres tipos, pOI

exemplo, a de~cenlraliza<;ao_ Esla e uma medida que podc favorecer tanto 0 aces,o, quanta a quulidade

e a eqllidadc. Contudo, a finalidade do seu usa ir:i definir quando ela c uma medida para melhorat 0

accsso, a qualidadc ou a cquidade educacionaL

As politicas educacionais voltadas para 0 acesso ,ao aque1as que buscam muncntar a

disponibilidade de vagas no sislema c mclhorar m; oportunidades para que os alunos das divcrs:l.S

camadas sociais se utilizem destas vagas. Na segunda metade do seculo XX, 0 processo de

modemiza<;ao tapiJa pelo que passou a sociedade brasilcira e outra, ,ociedades latinoamericanas,

exigiu que os govemo~ procuras,em melhorar a ofertu de vagas no ensino publico. Havia a

expectativa de melhorar a qualidade da mao-de-ob!""a para alender ao proccsso de industrializa<;iio quc

caminl13va a passos nipidos. Rcferindo-se a sociedade b!""asileira, a concelltra<;iio de grande contingente

populacioual nos grandes centros mbanos, provocado pela concentra~ao fuudiaria, trouxe cOllsigo a

necessidade de ampliao;ao do sistema edueacionaL Crcscia a pre,~iio da popula<;ao exigindo vagas no

sistema escolar publico. E para mender a estas demandas houve a expan~ao do sistema publico de

ensino (Ca,tro e Carnoy 1997).

Ini<:ialmente, a expansao do sistema publico acontceeu com a crescente oferta de vagas

principalmente nas quatro primciras scries do cllsino basko, atendendu criam"a~ de 7 ao~ 10 anus de

idade. Nu~ ano~ de 1990, a oferta e a cobertura estenderam-se para as cl'ian<;:l.S c os adolesecntes dos 7

ao~ 14 aIlos cnvolvendo os 8 primeiros anos do ensino ba,ico. exduindo a educao;ao infantil e 0 ensino

medio, Apesar, de os numeros relativos a cstas duas ctapas da ednea<;ao terem ampliado bastante neste
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periodo. No final da decada de 1990,0 sistema jli cobria cerea de 98% dos meninos e meoinas com

o idade entre 7 e 14 anos de idade, segundo dados do govemoJ6 .

A amplia.;:iio na oferta de vagas no ensino fundamental exigiu 0 aumcmo na mobilizao;:uo dos

reCllrsos publicos e urn esforo;:o para que estcs recun;os produzissem 0 aumcnto de vagas, capal de

atender as demandas. Por esta razao. as polfticas educacionais voltadas para 0 acesso bu.scararo, entuo,

envolver

"cllallliosas inversiones en el arca de la educacion destinadas al aumcnto de las
escuelas, salas de dascs, personal docente, sueldos, suministros pedag6gicos,
etc:' (Corrales 1999, p 5).

o

o

o

As poUticas educacionais deste modelo se caracterizam pela preocllpao;:iio com a ofena de vagas.

ampliao;:iio da cobertura, melhoria dos insulIlos cducacionais como livro didatico, COnst1llO;:aO de salas

de aula, contratao;:ao de maior numero de professOl'cs, materiais didaticos em maior quantidade, entre

OUlras eoisas.

Nao e caracteristica de polfticas educacionais volmdas para 0 acesso a preocupao;:iio em abril' a

"caixa prcta" das cscolas e dos sistemas edllcacionais para adapta-los as novas demandas provocadas

pela "invasiio" das eriano;:as pobres em urn sistema educacional dcscnhado para alender criano;:as e

jovens de dasse media. 0 eomel1do dcste tipo de polilica e a ampliao;:ao na ofCita de vagas e a

mclhoria do acesso ao sistema cducacional. A fonna como cada individuo ou grupo social faz usa dos

servio;:os educacionais nao e molivo de preOCllpao;:aO dos gcslOres p(,blicos. A ateno;:ao esta voltada para

assegurar que ° maior mimero de menillas c mellinos esteja nas escolas. A efetividade do sistema

educacional, enlretanlo, nao e uma caracterfstica deste tipo de poliliea. Niio houve preocupao;:ao em

alterar a organizao;:ao da estrulllra do sistema educaciollal e nem das llnidadcs cscolares.

Akm da ofcna dc insumos, em alglllls sistemas educacionais hOllve a descentralizao;:ao com a

transfercneia das rcsponsabilidadcs dc gcslao para enles ,uhnac;onais Oil lransferencia para iniciativa

privada, Em mllitos sistemas houve a redllo;:ao da ecmralizao;:ao dos procedimentos burocniticos, e,tes

foram transferidos, em grande parte, para as IUlidadcs escolares. E houve a lransferencia da

responsabilidade de gestao pedagogica para as escolas e provedorcs locais de scrvio;:os cdlleacionais.

Alguns exemplos disto, sao a compra dn merenda escolar, a defini~ao das refonnas nos prcdios

cseolares c a eomrata~ao das empresas quc farfio as rcfomlas, a definio;:iio do livro didal;co entre outras

coisas (Castro e Camoy 1997. Martinic 2001), "fodos estes procedimelltos alteram POllCO a rotina das

"ESles dados estao disponrveis em diversos lugares lanW em agendas do proprio govel'llo. quanto em i"'lltui.,oes privadas
de pesqulsa, Qualquer duvida acessar 0 sile do Ministerio da Educa,ao. 0 ,Ite do liGE. do lPEA. dos ,ecrelar,,, e'tadunls
e municipals de educo,iio de vMios munidpios e e'tado, da federa<;ao.
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escolas. POitamo, sao proecdimentos que estao illseridos em polftieas educacioilllis volradas para °
o aeesso,

o

Quando se analisa uma polftica educacional a quanlidade dos recursos financeiros mobilizados

parJ alender as suas demandas e urn fator importante a ser considerado. Quando se buseava melhorar 0

acesso, teve-se a impressao de honve um anmento substantivo dos gastos. Nao ha dl1vidas que a

melhoria do acesso exigiu 0 aumento deles. Contudo, quando se analisa os gastos por ahmo, ou gastos

relativos, percebe·se que houve a diminui~ao dos valores. Isto aconteceu porque a melhoria do acesso,

provoeou a ampliw;:ao da quantidade de alunos atendidos pelo sistema educaeionaL Apesllr do

aumento dos gastos publicos, des rilio creseeram na mC,';ma ordem do crcscimento do mimero de

alnnos atendidos. 0 que se percebeu e que quando se divide os rec\U"Sosmobilizados anualmenle pela

quantidade de alunos tem-se a rcdus:ao do valor gasto com cada menino c menina no sistema

cdllcacional.

Rivero, ao allalisa!" 0 contel1do das polfticas educacionais voltadas para 0 acesso, considerou

que elas estavllm mais preoeupadas em atender as pressoes do men:ado. Para ele 0 cenario que gcrou

as politieas voltadas para 0 acesso foi urn periodo

"caracterizado pur la lucha de fuersas y capacidades por el progreso material
mediante IllS competencias en los mcrcados, se asigna a la escuela 'el papel de
habilitar a los indivfduos para que ohlllvieran illgresos compatibles con un nfvel
de vida 'civilizado', de modo que el resultado agregado de la suma de esas
eondueta ruese econom'llS local e intemacionalmcntc sostenibles'" (Rivero
2000, p 104).

Apesar da melhoria dos indicadores edueaeionais, os rewltados das polfticas volradas para 0 acesso

sao colocados em d\lvida. lsto porquc houve grandes diferen~as na pennanencia das crian~as,

adolescentes e jovens no sistema educacional por periodos maiores. Ou seja, aquelC,'; indivfduos das

o familias mais pubres naQ conseguiram se manter e avan~ar no sistema cducacionaL Acabaram a

abandonando, nao usufruindo da amplia~ao da estrutura. 0 que nao aCOllleceu com indivfduos

provenientes de familias com renda maior.

o que se percebell foi 0 agravamenlO da" diferen<;a, educaciollais entre dcos e pobres. Somente

a amplias:ao na ofcrta de vagas, na cobcrtll1'a c no acesso nao assegurou que os servi<;os educacionais

fossem utilizados de fonna intensa pot' crian~as. adolcsccntes e jovens provenientes, principalmente,

de ramilias mais pohres. Neste sentido, fiea evidente que a melhoria do acesso e condi<;ilo necessaria,

utas nilo suficiente para que os sistemas educacionais colham melhores resnltados.

A melhoria do ace,su a educa~ilo e uma polftica com baixo potencial dc cOllflito, pOl1JUC oso principais interessados tendem a beneficiar-se dela. Para ampliar 0 numero de vagas nas escolas e

necessaria a constl11s:ao de novas escolas e salas de aula. Evidentemente que isto ira lrazer efeito.s



o

o

o

o

positivos para as comunidades que nao possuem escolas, Oll em que 0 numero de dasse e insuficicnte

para otender a sua necessidade. Tambem, os construtores e fomecedores de insumos escolares como

fabricaI,;:ao de cscolas, carteiras, livros didaticns, materials pedag6gicos e fomecedores de merenda

escolares estarffo dispostos a apuior medidas dcssa llaLUre~a, pois tendem a benel"iciar-se dela:;. Os

politicos que OClipam cargQs na gestiio plibJica tambem seran beneficiados, pois eSlao atendendo a

necessidade da populOfllO e dos eleitores c, por isso, ccl"lamente colhcriio dividendos deitorais. Os

tecnicos e oulros lrabalhadores no interior da burocracia educadonal certamcntc apoiariio esle tipo de

medida, pois nan s6 uumcntarao as oportuilidades e nao alteram a sua fomla de trabalhar. Assim,

po1iticas voltadas para 0 a<:esso, por distribuir bctlcffcios a grupos especfficos ou a sociedade em geml

com custos muilO dhpersos, produzem reduzido, cont1itos e, por iS50. etlcontmm POliCOS obstiiculos a

sua implemema<;ao.

As polilicas educaciollais voltadas exdu,ivamente para 0 ace:;so forum colocadas em questao

devido ao.s haixos resultados colhidos e porque gl1lnde parte dos alunos obtinha resultados ruins

quanto ao desempenho educacionaL Por este motivo, um grande numero de governos. de divcrsas

regiacs da America Latina, bUSCOUllOVOS tipo:; de politica:; educacionais que asseguras:;em melhores

resultados. Foi ncste comcxto, que medidas edu<:acionais voltadas para a melhoria da sua qualidade

foram implementadas. Porem, csta, mcdidas nao foram tornadas em urn s6 tempo por estes governos,

Alguns iniciaram refomm:; educacionais buscando melhorar a qualidade com uma decada ou mais de

anleceden<:ia em rela<;1io a OUlros. No entanto, e1as tivcram grande semelhan<;a, 0 que permite indul

las em urn mesmo modelo de politica educacional.

Segundo Corrales. as refonnas voltadas para a melhoria da qualidade educacional procuram

tomar 0 sistema edueacional mais diciente. exigindo que os rec\U"Sos mobihzados sejam melhor

aprovcitado,. Urn dos objctivos das politicas educacionah volladas para a qualidadc C mclhorar 0

dcscmpenho academico do, cstudamcs. diantc dos investimentos feitos pdo governo. Normalmente,

este lipo de polftica edllcacional implica na maximiza<;ao da prodUlividade dos professores (Con'ale:;

1999, Castro e Camoy 1997). Quando:;e busca melhorar a qualidade educacional, sup6e-se que existe

urn grande espa<;o para erescimento da a<;ao dos professores. Os gestores acreditam quc os me,tres

produzem aquem do que poderiam e, pOl' i8S0, devem produzir mais, frentc aos recursos aplicados.

E,ta eonslutu9ao e impol1anle, pois sllgere que e imprcscindivel 0 trabatbo do professor para 0 suce5SO

da educa<;50. Que nao basta apenas a melhoria dos illsumos cducacionais, sao necessarios

investimcmo, na forma<;ao c no trabalho dos educadores.

Mesmo em sistemas em que os illvestimenlos na fonna<;ao c na remullera<;ao de profe.ssores

melhoraram, nao se conseguiu alterar os resultados edueaeionais de mallcira surpreendeme. Por isso,

outras medidas foramllecessarias. Uma dela.s e a busca da redu<;ao das laxas de reprova9ao, repelencia
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e evasiio de alullD> no cnsino b:lsico. Os baixo> resultados C01; altos indices de reprova~iio c rcpclencia

geravmn atraso> c [cvavam ao abumlono da escola. Muitas crian<;as apos alguma<; tenia/iva, fruslradus

de progl'cssiio c aprcndizagem, cram obrigadas a abandonar as escola, e buscar alguma atividade que

gcrassc rcnda para a famnia.

Por csta razao, lomou-se necessario avam;:ar nas refonna:; e ffiudar 0 sistema educacional para

garantir que crianyas e joven> lX'bres pos5~m nan s6 acessar, mas principalmcntc se desenvolver

denIm dele, adquirilldo habilidades necessaria> para sua illdusiio social. Estc era um dos desafios

enfrentados pelas politioas educacionais das duas ultima> decadas do seculo xx. E, para que isla

acontecesse, as politions educacionuis buscaram rcdllzir a reprova~ao, a repetencia e a evasllo cscolar.

Na busca de melhores resultados e maior qllalidade educacional, a descentraliza~iio do sistema

com transferencia de responsabilidade para os entcs subnacionais e para unidades escolarcs continuou.

Como ja vinha aconlecendo quando se buscava ampliar 0 acesso, houvc transfcrcncia de

responsabilidades burocrMicas, administrativas e pedag6gicas para govemos locais e para as escolas.

Foram ampliadas a<; suus atribui~ues na organiza~iio e na gcstiio das escolas. A descenlraliza~iio s6 niio

foi maior em muitas rcgii'ics da America Lalina e, especialmentc, do Brasil, porque 0<; governos

centrais ainda mantiveram 0 dominio da gesliio fimmceira. Esta situa~1io suhordinoll a melhoria

educacional 11 eficiencia economica, ja quc a palavra de ordern nos anos de 1990 era 0 controle dos

gastos piiblicos e 0 ajuste fiscal. Entretanto, a dcscentraliz~iio aproximou a cornunidade escolar do

conlrole sobre a polftica educacional e sobre 0 descmpcnho da<; escolas. Esla medida veio

acompanhada de uma outra muito importante que foi a democratiza~iio da gesliio da<; unidades

cscolal'cs (Corralcs 1999, Castro e Camoy 1997).

A democratizas:i'io na cducas:iio significou a busca de urn novo modelo dc gcsti'io para as

escolas, atrav€> da cria~i'io de colcgiados com a participa~ao de representas:6es dos prillcipais

envolvidos no processo educacional e, em muitos lllgarcs, a escolba dos diretores escolares por meio

de eleis:6e<;. Atrav€> do envolvimento da cornunidade escolar llCStcs in<;trllmenlOs participativos,

esperava-se que as escolas estabelecessern metas para melhorar 0 SCll desempenho. Apesar de os

colcgiados escolarcs tcrcm 0 cara!el' consultivo, sua cria~ao e funciollamento atclldiam a varios

objctivos. Era uma fonna de estahelecer uma inlerface entre II escola e a sua cOlllullidadc, amnentalldo

o conlrole sobre 0 trabalho diario e 0 que a escola produz c fors:a 0 aumento da responsabilidade dos

educadorcs quc, fl'cnte il presens:a da comunidade, necessitam responder COlll um trabalho rnais

eficiente e com melhores resultados. Por fim, a prcsens:a da comunidade traria para 0 interior da esco1a

,Ull>; demandas, redw.indo 08 conflito, alraves da existellcia dc uma arena de negocias:5es. oodc a

possibilidade de acordos, aumentaria 0 apoio dllS pais e outros illteressados ao trabalho da escola.
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pouco flexiveis e adaptaveis as ncccssidades das diversas localidades. Isto aCOlllcceu porque, entre

outr~s coisas, em muitos lugares, nao se alterou a legislao;ao que regulava a organizao;1io do sistema

educacional e das escolas impedilldo que trallsformao;ocs mais radicais fossem operadas. Mesmo com

a descentralizm;1io e a demonatiza~iio as mudallo;as que se proccssavam e a melhoria na qualidade da

educao;ao cram ainda tfmidas e len laS. POl' este motivo, mais reccntemente foram imrodu;o;idos os

sistemas de avalim;i'io de desempenho das escolas, dos sistemas escolares e dos pl'Ofessores.

A introduo;iio da avaliao;ao extema proposta pelos orgiios gestores do sistcma cducacional

ateuoia a varias exigencias. Primeiro, verificava a qualidade do que se eslava produzindo no sistema

como urn todo. Possibilitava verificar as discrepiincias cm tcmlOS de desempenho entre as regiues seja

de urn pafs. de urn estado (provfncia) ou de um municfpio. Pennitia idemil1car onde estiio localizados

os pontos fracos e oude se necessilava de uma interveno;ao mais radical pOI' parte dos gestores. E

possibilitava a vcrificm;:i'io do desempenho das escolas individualmente e par gmpos envolvcndo

unidndcs escolarcs cm condio;5cs scmclhantes. No Brasil, as avaliao;6es extemas sao muito receutes e

os gestores pliblicos ainda uiio fizeram um uso mais sistematico dela,> para redesenhar as polftica:;

educaciouais. distribuir responsabilidades e pacmar compromisso'> entre os envolvidos com a

A escolha oos gestores escolarcs atraves de elei~ues com a participao;1io dos educadores, pais c

o alunos, tamb6m, foi outra fornm de aumenlar os vfnculos cntre escola e a sua comunidadc. as

diretores para serem eleitos precisam apresentar projelos dc gestao da unidade escolar, mostrar

competencia e compromctimento com a educao;iio. A ocorrencia freqiiente de processos e1eitorais e 0

revezamellto na gestao das escolas aumentam as discussocs sobre 0 tipo de ensino que se esri

produzindo. E exigc dos gestores uma certa quantidade de responsabilidade publica, jii que agora de

prccisa prcstar conta a comunidade escolar do seu trabalho c do desempenho ua escola e nao mais ao

politico quc 0 indicou.

A criao;iio dos colegiados escolares e a eleio;iio dos dirctores sao medidas que aproximaram as

cscolas das suas comuuidade, mas, nao conseguiram alterar signil1cativamente a organizao;ao das

IUlidades escolarcs c do sistema educacional. Mesmo com estas mcdidas, grande parte dos sistemas

cducaciouais mantivcra a estrutura tradicionalJ7 de ensino, centrada em um curriculo rigido, com os

tempos escolares pr6·definidos pOl' nonnas vaJidas para vastas regioes, tamo rurais quanto urbanas,o

o

educao;i'io.

o
"MaiIO' aUlores e educadores cham"mm de eduro<;ao lrudirinnal. onlre Oatra, ""i,a" "quole ,iMemo quo m"nlem a,
e,coi", organizada, em ,erie" rom urn curriculo prc.defLnido e descnhod" po, te"ni"", ,ila"do, no contro ria bu",~ra~ia

educado"al. com" exigencio de aproprio<;ao do reno, CLlnheoimenln, para pmgre,,"o no ,i'lema. ,'om urn ,i,toma do
avaHa"ao reWilo e dgido do desempenho escolar qae dil1rulw a progress;;" d", ",,",Ian Ie, para 0' nLvoi, mai, all" do
en, ina. No diogn6'tiro que or;entou 0 de,enho da E,eolo Pluml 0 term" ".<,'010 lc"d;c;,,"al "p"n",e muit", vezc, pac, t"ze,
referenda ao modele de edura"ao que "pre""nrava as raraclori'tic... de,ori,", aeima (SMEDIPBH 1994).
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A descenlraliza~ao, a democratiz3<;ilo c a avalia~ao e~lema, associadas a outra, medidas

edllcacionais como a universaliza<;iio do accsso e da coberlura estclldido a todD 0 ensino ba5ico e a

ludas a~ regi6es, a melhoria dos iusmllos c a illlroduyiio de novas tecilologias cducacionais e a

melhoria da qualificayao e remunerayiio d05 professores rorum algumas das mcdidas para melhornr a

qualidade da educayiio. Algumas delas ja cSlao sendo implemelltadas lui algum tempo, OUlras

acolltecem muito timidamente. A]cm deslas, nas polflicas educacionais voltadas para a qualidade

exisle, lambem, a preocupa"iio com 35 altcrayoes cllrriculares e pedag6gicns. NOffim[mente, estas

illudano;as visam a llltrodw;:iio do cnsino de informiitica, lingua e>trangeira modcma, csportes ou de

temas como a sexuaJidade, a afetividade, ctica ctc..

Segundo Martinic. estas medidas provoearam. em certa medida, m\ldan~as na organiza~ao dos

sistemas educacionais e das escolas (Martinic 2001). E, por esta ralao, hO\lve rea~iio dos principais

afetados pol' e1as. Muitas destas rea~5es foram dc oposi~ao 11 polftica como urn todo 0\1 a medidas

especfficas, pois allrnelltava 0 OllUS sobre alguns dos intcrcssado.~ e envolvidos com a educao;ilo. A

tentativa de veto aumentou 0 potencial de conflito prodllzido pelas polilicas voltadas para qualidade. A

reao;iio contraria vern. principalmenle. do> professores individualmentc ou de sellS sindicatos e,

tambem, da burocracia educacional (Molina 2000).

E dificil avaliar a profundidade e 0 impacto destas polilicas edllcacioll3is volmdas para a

qualidade por diversas raz5es, eutre elas, por .Ierem bm,tante recentes. Mas, ainda permanITe a

sensa~iio de que os resultados foram timidos ou eslao se apl'cscllmndo timidos nas avaliao;oes extemas

(Molina 2000). 0 principal sintorna de que os resultados fical'mn aqllcm do csperado e a pennan~ncia

de altos indices de desigl13ldade educacional, principalmente, envolvendo pobres e ricos. Foi da

constatao;ao da exisl~ncia desla grande desigualdade educacional que nasceram um OUUU tipo dc

po]ftica, Esta tem urn objetivo claro c ddinido quc e a rcduo;ao da5 desigualdades educacionais. Assim,

surgiram as politicas cdllcaciollais volmdas para cquidadc edueaeionaL

As polfticas voltadas para equidade incorporam todos os clemcntos daquclas voltadas para 0

acesso e para a qualidade. No eutanto. por elas serem orienmdas pOI' uma visiio quc enxerga 0 si,tema

educacional como infquo e que esta iniquidade produz reflexos na vida social agravando 0 alvei de

exdu5ao e de desigl13ldade, propoem que haja por parte dos gestores 0 compromisso e 0 esfor~o em

mobilizar todos os recursos possiveis a fim de rcduzil' a distancia de aprcndizagem entre rieos c

pobres. Este tipo polflica apresellta urn potencial de conflito muito maior que os Olllros dois tipos

vistos anlerionncme, pois incorpora todos os prohlemas das polftieas de aces,o e de I.jualidade, alem

dc pl'Opor altera~5es profundas no sistema educacional aumcmando os CUSIOS sobre delenninados

atores envolvidos no proces>o de ensiuo.
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unidades escolarcs, nao conseguiam tirar urn born proveito dele e desenvolver as habilidades

ncccssarias para inclusao na sociedadc. E bom refo~ar, neste momento, que politicas cducacionais

volmdas para equidade apresentam um potencial de conflilo imensarnente Illllior que os tipos descritos

anterionnente. E por este motivo a sua implemellta~ao c diffei!.

Mesmo reconhecelldo quc os modelos educaciollais voltados para equidade apreselltam

o caraeteristicas comuns que possibilitam e,';creve-los em lUU mesmo conjunto de politicas, existem

diferen~as que exigem uma tipologia e:;pecifica. Os diferentes tipos de politicas educacionais voltadas

para a equidade, surgiram a partir das diferelltes coneep~5es de justio;a e dos melhores meios para

chegar a uma situa<;ao de melhor igllaldade. Por este motivo, julgamos necessario produzir, ou melhor.

reprodu~jr uma tipologia especifica para as polfticas voltadas para equidade educaciona!.

Cabe ressaltar que a E:;cola Plural e mna polftica cducacional com todas as caracterfsticas do

modelo voltado para equidade. Ela procurou redesenhar 0 sistema educacional da prefeitura de Belo

Horizullte a rim de garantir llao s6 0 acesso. como tamb6u uma escola de qualidade. 0 principal eixo

da polftica e 0 rato de pemlitir que as unidades escolarcs de se reorganizassem de fonna a aproximar

:;e do universo das e.:<perien<:ias humanas das criallo;as, adolescenles e jovens que aces:;am suas

unidades de ensino. Por tnis desta visao, eSlava 11 certeza de que no modelo tradicional de escola nao

havia espa~o para incorpora~1io dos meninos e meninas pobres que mcsmo estando dentm daso

2.1.6- Tlpos de politicas cducacionais voltadlls pam eqiiidade

o
Nao 6 recellte 0 debate sobrc as dcsigualdades presente>; nos :;istemas educaciollais

latilloamericanos e, principalmente, brasileiro. as resultados de dcsempellhoJ~ e pennanencia mostram

clarmnente que as criano;as e jovens provcllientes das camadas mais ricas conseguem acessar e

permanecer nQ si,tema edllcacional por muito rna;:; tempo que os pobresJQ
• E not6rio que entre as

crian~as e jovens pobres existe um mjmero maior de reprovao;ao e repetencia. Nao oficialmente, mas

afinna-se nos mcios acadcmicos que cerca de 40% das crian~as brasileirus que acessam 0 infcio do

o

J8 Muitas das informa,oe, relali"as ao desempenho eseolar com cortes ranto por fegloes. q"OIlIO pOl' sew. quanto pOl'
estrato social estii di,ponf"el no ,ile do b'O"emo feder"!: www. Inep.go" ,br
" Segundo d",IQ' do tBOE e dQ Mini,t"rin d" E,luca"ao (lnep) em 1998" media de ano, estudados pOl' indi,,[dllO' no
Brasil em de 5.9 on,,'. 0, nUmef'" P"'" 0' br"n<~" era 6,8 'lOO' e para os nao-beaneo, era de 4.9 anos. Quamo a renda
temu, em 1998, par" quinlil mai, pobrc a ",cola,izu"ao c de 3,3 an", de e,tudo e p""''' quimil mais ric"" escolari,",;"o"
9,4 ano, de e,lud". Ou ,eja, os dud,,< de 199~ "p"nlam para uma ino",,,,l de,;g""ld"de educocional relati"o, nilo ,0 ao
a"."o, rna, a" usn do ,i'tem" cdu,,"oi,,""1 alra vo< da perm"nfn"io pnr urn p.r[odo moi, longo "a, es<:ol",. F-'Ie, dad""
"onludn. nan rovcl"m " deli vidode do, e,mla,. Ou ,"ja, '" u pcrmani'nci" do, joven, pob"" no ,i,tem" .duc"ci"nal e.'I';
garantin<l" a ok< umu quantidodc de oonhecimenlo ""p"' do in,cri_l", no s"ciedade em melhore, "ondi"ue, que aqude'
joven, que nao ton,eguirom ace,,", 0 ,i'lema.
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cnsino b:lsico, nao consegue conduir as 4 primeiras scrics'o. Sao reprovadas mais de uma vcz c, par

Oeste mOlivo, abanuonam a escola.

A certeza de que a realidadc do cnsino p(lblico nao esta produzindo os efeitos espe,~dos,

motivou 0 debate acerca da equidadc cducacional, como destacou Fabris

"durantc los ana, 80 e 90, comenzo una nucva discusi6n sobre a la equidad
escolar. Sabre la base que la igualdad de acceso a la educaci6n era iosuficiente
para garantizar igualdad de oportunidades escolares a todos los alumna." se
propuso que el Estado debfa apoyar con mayores recursos a los gnlpOS
socialmente mas vulnerablcs." (Fabris 2004, p 6).

o

Esta certeza, manifestada nos dados relativos ao desempcnbo escolar das crian~a>, adolescentes e

jovens pobres, motivou alguns gestore> publicos a propOl' c implementar polfticas educacionais com a

clara tendencia de rcduzlr estas desigualdades. A principio cstas politlcas tinham urn caniler

compensat6ri041
, ISto e, elas corrigiam uma situa~ao que se aprcsentava como problemalica. Conludo,

os problcmas cducacionais se manifestavam como problemas cronicos c caraclcrfsticos dos sistemas

de mullOS lugares e de multos paises na America Lalina, Assim, as politicas cducacionais voltadas

para cquidadc passaram a cobrir todo 0 si,tema publico de ensina de algumas localidades c a atcndcr

todos aqucJes individuos quc 0 accssavam, mas com 0 claro objetivo de reduzir as desigualdades

cducacionais.

Como afinnou Fabris, nao bci uma unica idcia do que e urn sislema euuca<:iuual ju>to. Por

haver estas diferentes fonnas de conceber 0 que e lUn sistcma educacional eqiiitalivo, surgiram

diferenle> lipos de polfticas educacionais voltadas para este fim. Estas podcm ser agmpadas COl tres

tipo> ideais direrentes asslm dislribufua>: "equldade como igualdade de acesso a educao;ao", "equidade

como igualdade nas oportlmidades educativa>" e "equidade como reconhecimento da diversidade de

o itincr:lrios cducativos" (Fabris 2004).

A cquidadc como igualdadc dc accsso iJ. educao;ao, tern 0 objetivo garantir aos meninos e

mcninas que buscam 0 sistema publico de ensino quc dcs terao uma escola de hoa qualidade. 0 acesso

significa que serao oferecidas as condio;6es de locomoo;ao, os materiais did<iticos necessarios e uma

o

~I Segundo da<lu, <Iu PROEB" do ENEM 2006 urn grande ",lmero de e'colas publlcas do' rede' e'laduais e municipais
apTo'ent"mm numcro, rclmivo' (l[, de.'cmpcnh" em mu'emili"a e porlugue, mu;to abai.o do 'ati'fatorio, Eimportante que
'" dig" que e,tas a"alb~oe, e"lema, apuram, prlnclpalmcn!e, 0' cM'peL2nciu, b,bi"u, «lad", di.'p"nivei, n~ 'ite
www.inep,go".bl').
" Umo das formas de cla"ifLcor as politicas wclals e se elas lem um cara,e, compen.,aI6rio ou .'0 ti'n' um co'ate,
eWUlurame, As compensatorias. Llormolmeme, sao focolizadas, 0" seja, olonde urn dc!cm,inodo g.rupo <ocl,1 cspedflco OlL
uma "eglao que demando umn imerven,"o pliblica moi' urgente para con'lgir lLm problema pro"ocndo pOl' uma catastrofe
amblen,"l ou por efeito' de pol 'ticns economica' equivocados ou, ainda, para amparar lim determinodo grupo que se
encontm em situa,"o de ri"'o 'ocial. A, politico, 'ociai' e'tmturames, pOl' ,ua Vel, sao unlversais, OIL seja. cobrem tod'"
0' Indi\"duo' ou grupo, socioi' que neee"itam ou de,ejam "cessa-Ia. Alem dlsro, rem um cararer mais definitlvo e visam
melhorar OS indicodore' sociais de urn" populol'ao como urn todo, protegendo prindpalmente aqueles que mais preci,om
de sua cobenum,
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escola em iguuldade de condiyocs com as de Qutros mellinos e mcninas de classes sociai, distilllas.

Este tipo de politica educacional buscn eriar as condiyocs para que os aluo05 possam intcgrar-sc

eficazmente ao sistema e com condiyoes para se manter nele. Mas. nao se observa, ncste casa, urn

redesenho do sistema educacional nn sua estrurura organizacional. para que cle passa sc aproximar da,

experiencial; culturai> e da visiio de mundo vividas pelos meninas e meninas provcllicntcs de regioes

degradadas e em estado de pobl'cza c miseria. Ele e mUlltido un sua forma tradicional, em sua<; bases

meritocniticas e, em muitos casas, visa 11 fonnay1io para 0 mercado de trabalho. Neste modela, par nao

considerar as experiencias cllltlll'ais c educacionai, nao escolare:; do:; alunos provenientes das camadas

pobres, continua a ocorrer, em grande medida, a excllls1io de meninos e meninas provenientes destes

lugares.

o modele voltado para a equidade como igualdade nas oportllnidades educativas, por sua vez,

apresenta como uma das suas earaeteristieas prineipais 0 apoio aos alunos que jii estao dentro do

sistema educacional, para que eles tenham um bom desempenho. Trala-:;e, poi>, de uma politica de

compensao;ao. Isto acontece pot'que os alunos pobres passam a ter apoio para pen:nanecer no si>tema.

Para islo, sao oferlados in:;umos educacionai:; como materiais pcdag6gicos, livros didaticos, merenda

etc.. e, lambem, rel"or~o escolar para melhorar os seus resultados. Sao oferccidos apoio pedag6gieo e

material nas eseolas para os alunos considerados "nece:;sitados", para eles estarem em uma situao;ao

parecida com a daqueles allIDOS provenienles de famnia:; com renda melhores.

a que se observa, c a bllsca da cfctividade da escola para os aluno:; pobres :;em, conludo,

altcrar a sua orgallizao;ao. Esta dam que 6 necessaria a amplia<;ao dos inveSlimentos pliblieos em

edllca~ao.Ora, isto tern urn custo politico, pois em termos de politicas sociais, os reclUSOS :;ao esca:;sos

e di:;putados de forma intensa pelos diversos grupos :;ociais. Evidelltemente, que para prodllzir lima

politica deste lipo, em urn cenario de profunda desigualdade social e edllcacional, a quantidade de

recursos mobilizados deverii ser muilo grande. Sera necessario, entao, 0 de:;locamento de recur:;os de

outras areas para a cduca~ao e isto nao aeontecc scm cont1itos. as reCllTSOS mobilizados sao lltilizados,

principalmcllle, cm insllmos cdllcacionais.

Este tipo de politica educacional nao represellta, cOllludo, uma mptura com 0 modele

tradicioual de educao;ao. Mesmo que haja uma busca por melhores resultados das escolas, pois h:i urn

aumento dos gastos pliblicos com cada alllIlO na redc pllblica de ensinG, a nao allerao;ao da organiza~ao

escolar diminui a lensao provocada pelu polftica. E preci:;o reconhecer que nesle tipo, 0 acesso e a

qualidade edllcacional precisam estar garanlidos. Por eSle motivo, 0 pOlencial de conl1itos e os riscos

na implcmcntao;ao deste tipo de poiftica sao maiores que uos outros tipos quc vimos ate aglli.

As polfticas educaciouuis que lrabalham com a ideiu de eqllidade enquanto oport\lllidades

educativas, carregam mllilO do perm de uma polftica cornpensal6ria. ISIO aconlece porqlle elas cst1io
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dirccionadas para dClcnninados gmpos especificos e focalizados deutro do sistema educacionul. Como

clus vham soperar as desigualdades educaciolluis, ccrtamcntc quando eslas sao superadas, a politica

deixa de existir.

o tcrceiro tipo de politica educacional voltada para equidude oS aquela que busca a eqllidadc

como reconhecimento da diversidadc de ilillcnirios educativos dos ulunos. Para este tipo de politico, 0

sistema edllcacional deve asscgll1'ar aos U[lUlOS os meios para que eles bllsqucm cOlldi~5cs de vida

mais jUS13. Nan so trata, pOltanto, de garamir apenas as cOn<li~6es para que mClllllos c mcninu, possam

accssar 0 sistema cducacional de Fonna igualitaria. E, lampollco, oferecer os il15lUnOS para rcduzir as

difcrcn~as de condi~5cs no interior do sistema. Tmla-se de garantir a efetividadc das e,colas e da

educa~1io para a grande maioria da popula~ao brasileira e latinoamericana que vivem em condi~0es

econ6micas c sociais dificci, (Castro e Carnoy 1997. Corrales 1999, Molina 2000. Martinic 2001.

Fabris 2004). au seja, para que a escola seja efetiva para esta imensa parcela da popula<;:1io 0 sell

descnho e a sua organiza<;:1io pl'ccisam sel' alterados pl'Ofundamente.

Apesar de nao existircm ll1imcros cxatos sobre a quantidade de inicimivas governamemais nas

diversa, esferas de governos que implcmcmaram politicas educacionais que reconhecessem a

diversidade de experiencias educmivas das crian~as c jovens que aces:;am 0 sistema. pode-se afirmar

que clas nao silo numerosas. Politicas educacionais desle tipo. mais que todas a, outras. encontmm

irnensas dificuldade:; na sua execu<;:1io. Isto acontece porgue elas catTcgam um potencial de conflito

irnenso. as conflitos acontecem porque alem da garantir 0 acesso e a perrnanencia das crian<;:as nas

escolas, elas alteram a ol'ganiza.;1in escolar e reorganiza a sua e:;trutura para considerar que as

experiencia, educativas nilo escolarcs que 0, alunos tmzem para sala de aula devem ser urn insurno

fundamental para con,tru<;:ao de scus conhccimentos academieos.

Para que islo ocorra. a forma tradicional de se concebcr a educa<;:1io como uma mera

transmissilo de conhecimentos. tecnica e ciemificamenle cOllsolidados c aballdonada. Com cIa os

livros e os materillis didaticos tradiciollais como 0 qUlldro de giz. deixam de ser 0 centro do processo

de aprendizilgem e nova:; formas de se cOll:;truir os conhecimenlos silo buscados. Numa modalidade de

ellsino Ilssim, a preocupa<;:1io com a eficacia deve superar a preocupa<;:ao com a eficiencia. Os gaslOs

educacionais devem wbir para garamir as condi<;:6es minimas necessarias para 0 desenvolvirnento

cdllcaciollal das crian<;:as. 0 sistema tambem deve cobrir todas as crian<;:as, adolcscelltes e jovellS em

idade de acessa-lo.

as cdllcadol'cs dcvem rever sua forma de trabalhal' c rcaprcnder a !idal' com crian~as c jovCllS

pobres com imensa difi<:\lldade de permllnece, no siSlemll tradicionaL hto inevilavelmente Irani

aumento significativo de lrahalho, muita, vezes, sem lima remllnel'ayao que compense eSle aumento. A

necessidade dc maior criatividade nas mllas e de lun esfot'~o maior de dialogo com os mellinos e
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meninas para possibitilar a constru~lio de urn clima propicio para aprendizagcm sao fatores de

aumcnto de trabalho dos cducadores. Ah!m deles, toda a bUl"ocracia cnvolvida com a educao;iio ted que

rcdirccionar sua fmma de trabalhar, para atender novas demauclas originadas a partir dn preseno;a de

crium;us e jovens robre, e do novo lrutamenlo que as escolas devem dar a eles.

As caraclerfsticas descrilas acimu revelam 0 potencial de cont1ilO e 0 grau de dificuldade que

cerra a produo;1io de nma politica educacionul destc tipo. Pelas suus caracterfsticas e objctivos,

acreditamos e defendemos neste trabalho que a Escola Plural e urna polftiea educacional volmda para

equidade como reconhecimento da diversidade de itinerarios educativo>. Por esta razao, cia vem

encolltralldo dificuldades para ser implememada. Uma deSlaS raloes esta relaciollada com a

necessidade de uma nova forma de organilm;:ilo c de gestao das unidades escolares e da estrntura do

sistema educaciollaL Para que isto ocorra e necessaria que haja uma reforma ampla Ila estrntura do

sistema edncacional. Estas reformas admillistrativas e na organiza<;:ao do sistema educaciollal trazcm,

por si s6, dificuldades imellsas. Por tenlar mexer em estmturas fortemente cOllsolidadas surgem

cOllflitos dificeis de serem resolvidos. Sao estes conflitos que trataremos oa proxima se<;:ao.

Eimporlante relembrar que. meSlllo que os govemos busqucm implamar sistemas educaciunais

vultados para equidade, a persisteneia de altus indices de desigualdades soeiais e 0 baixo crescimellto

econ6mico er6nieos 113 regiao, sao fatores que dil'icultam que a eduea<;:1io calha mclhorcs resultados

(Lopez 2005, Filglleira et alli 2004). Mas, voltalldo para as caracterfsticas das politieas cdueaeionais

voltadas para eqllidade, eabe colocar um quadro proposto por Fabris que resume as caracteristicas e os

objetivos de enda mil dos tipos. Ele revcla nilo s6 tres maneira-; dil'erentes de identificar equidade

edllcacional e 05 seus significados, mns, os seus desdobramentos manifestados atraves da forma de

agir do Estado. Este quadro pelmitirii uma miradn mais cuidadosa sobre as polfticas edueacionais

voltadas para eqnidade.
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Tabela 2: Tipos de pollticas educacionais voltada para equidade

MODELOS DE COMPREENSAo DA EQUJDAD ESCOLAR

CRlTERIOS EQUIDAD COMO EQUIDAD COMO EQUIDAD COMO

IGUALDAD DE IGVALOAD EN RECONOCIMIENTO

ACESSO A LA LAS DE LA

EDUCACION OPORTUNlDADES DIVERSIDAD DE

EDUCATIVAS ITINERARIOS

EDUCATIVOS

Argumento principal la cquidad escolar e, la equidad e""nlar es

"
cquidad escolar

explicito "lQrgar a cada sujelo olorgar a ,,, sujdos debe ria significur

la, m"ma, mas desfnvOl'ecidos Olorgar , lodos los

posibilidadcs d, "" apoyo sujelOs oportunidadcs

accede, a una escuela compcnsm6rio para d, integrarne ,
con d C" d, acceder y permal1ecer e~pcrWncias

integra,,,,, '" una escucla d, educativa< q"' Ie,

cficazmcIllc " calidad, con el fin de peritan accedcr ,
,i.,tema productivo q", posean las condiciones d, vida

laboml mismas ma'justas.

oponunidades para

mejorar '"'
re,ull.1do, edueativos

cada actor elege ym ." re apoya " npoynr. dctllro y

trayeclo cducatlvo pcdag6gica y fuera de In e,euela, a

q"'
"

permite mnterialmente , las lOdos '0; sujctos, "
acceder , y", escuelas y suj~los deberia eonslruir

~dLLeaci6n m,i, carenciado" ,e situaciol1es educ"tiv",

diferencinda. A,I, " logra resultados y resultados mns

oriemani con mayor ~due""iooales mas justo"

eXilO y" " met'cado eqUilativos

laboml

Rol del E'tado Sub,idiario Compensat6rio Normativo

Rosgo principal dol Mcrilocrntico Compensador Transfonnador

,isten" educalivos social

Ra,go principal d, Tecnica TecnicaJpolflica Polftica

cnscfianza

Fabns 2004
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o 2.2- Arcnas c conllitos politicos que cercarn a implernenta~iio de urna politica educacional

Ale agora, mostramos que a prudu~ao de uma politica publica e algo pmblematico. E que e no

momento da sua implemeotao;uo que afloram as dificuldades que tern origens distintas. Destacamos a

visao muito preseote oos centms de tomadas de dccisocs e entre os gestores publicos que 0 caminho

cntre a elaborao;iio e a execl1O;uo de uma politica e linear e pouco prublematico. Para contrapor a csta

visiio, revelamos 0 quao complexo e este IrajclO c quc existem iniimems nos e gargalos que impedem

esla linearidade.

o

o

o

Procuramos mostrar, tambem qlle a fonna de implementa~ao de uma polftica, a distribuio;iio dc

sellS custos e beneficios, os problemas na sua Ol'ganizao;ao e no seu gerenciamento siio variaveis quc

interferem diretamente nos seus resultados. Por ultimo, como nosso trabalho busca analisar as

dificuldades que cercam a implementao;iio de uma politica edllcacional, no caso a Escola Plural.

procuramos mostrar que as politicas educacionais nao siio iguais e dependendo dos objetivos

persegllidos e dos seus conleudos, elas podem aprcscmar maiores ou menores dificuldades de

implementao;ao.

Grande parte das dirieuldades na produo;ao de uma politica, esta relacionada com as tens6es e

cont1itos qne prodllZ. Por outro lado, 0 sen sucesso depeode das negociao;oes e acordos produzidos

entre os sellS intcrcssados c da confonnao;ao de ohjetivos pactuados. Em relao;iio aos conflitos, pane

importanlc delc, deve-se ao falO das pcrdas c ganhos gerados pela politica. E 0 que reconhece

Nogllcira ao afirmar quc

"las politicas y los progrnmas sociales constituyeo arcnas dc tcn,ion y cont1icto.
Las pollticas sociales operall como tula cspada dc doble filo porqlle di,tribyen
bcncficios y costos de manera desigual, pues mientras cuotribuyen al bienestar
de algunos grupos, implican cargas para olIos." (Nogueira 2007, p 68).

As politicas se configuram como arenas c como cspayos de dispmas entre os interessados nelas, isto e,

os stakeholders. 05 imcrcssados siio todos aquclcs quc sao afctados por ela positiva Oll negativamcnte.

Especificameme nas polilicas educacionais, quem silo os seus stakeholders? E quais as arenas

que sc constimfram? E que tipos de conflitos uma polftica educacional pode gerar'! Vma polftica

educacional voltada para a cquidadc c quc busqlle a inseryao social de seus aluno, que tipos de

conflitos gem? E como estes confEtos podem coloca-Ia em risco? Ao rcsponder cstas quesloes

daremos um pa~>o signiricativo para analisannos 0 potencial de confJito, as arena~, os atores e os

risco> que cercam a Escola Plural.
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Segundo Sebastian, nas sociedades modernas, pamadas relo livre mercado e pela libcrdade

individual, os interesses sao divcrsos c, em muito, cusos, COnflitllOSOS. E quando eSla Iiberdade

produzida pela mercado complcmenta a democracia politico, possibilita a fonna~1io de sociedades

penneadas pela libcl'dade de organi7.a~ao e de participao;ao. Esta situal;1io, alem de permilir que

individualmcntc cada sujcito possa lulaT por aquila que Donsidera um dircito, possibilila a fonna<;ao de

gmpos e coaliz5es de interesse,_ Assim, todas as vezes que ooorrc a imerven<;1io pl\blica seja para

regular Qll redistrihuir rique~.as, as Tca<;6es sao as mais diversas, Estas rea<;5es sao [nIlas de interesses

contrariados ou conlemplados nn politica publica (Sebastian 1999).

Ao saber que as polilicas em geral e, particulannente, as polfticas sociais sao criadoras de

arenas, onde inleresses divergentes entram em cena para disputar os sellS recursos, cabe ao analista e

ao gestor publico idenlificar 0 que se disputa e quais alorcs estiio envoIvidos. A identifica~iio dos focos

de tensao e dos alores envolvidos permite antecipar e impedir que a oposi<;ao 11 politica proposta e em

execllyiio ganhe forya. Ao mesmo tempo, possibilita que se busqucm aeordos e consensos entre os

interessados, alem de criar relay6es de reciprocidade e confiano;a entre os envolvidos reduzindo os

foeos de !ensuo e os gargalos que reduzem as possibilidades de exito da politica.

A principio, todos os indivfduos, sozinhos 011 em grupo, presentes em uma soeiedade deveriam

SCI' interessados nas polfticas, pois em alguma medida elas afelam a sua vida. Mas, esta visiio e pouco

csclarccedora quando se trata dc identificar os principais loco, de tensao quando se fala de uma

politica espedfica. Cabem aos responsaveis pela produyiio politiea puhlica eSllldos que venham

identificar aqlleles individuos afetados mais diretamente por cia, Scja para busear apoio e formal' uma

coalizao que defenda a ayao publica, 011 seja para ideutificar os possivcis adversario, a fim de

nellll1lliza-los. ESla e lima larefa que eabe aos elaboradores da polftica (Velarde 2007).

o plancjamento estratcgico, quando se refere a lima polflica, exige que os gestores tenham em

mao, um mapa dos possiveis foeos de conllitos e das arena!; onde possivelmente eles ocorrerao. Este

mapa possibilita a mobilizayiio dos recursos na quantidade necessaria, para impedir que a poliliea

naufrague. E permite que se visualize em todo 0 trajeto onde, quando e com quais alores e possivel

construir as coalizoes de apoio. Ao mesmo tempo, permite criar mecanismos que difieultam a reayao

dos opositores diante da interven~ao publica (Sebastian 1999, Nogucira 2007).

ldentificar e !idar com estes eonflitos c um dos grandes desaf10s na prodll",ilo de llmll polilica.

Eles acontecem tanlo inlemamente, quanta extemameme 11 agencia respollSavel pela pl'Oduy1io e

execllyao da polftica, lntemamcnte 11 illaquina publica, os conflit08 normalmente envo!vem,

principahnente, os gestores e os executores. Um outro polo de !ensuo C emre os gestores ligados a

areas financeirlls e 08 gestores liglldos as areas sociais. Alem destes, existe uma rclayi'io tensa entre os

burocratas silllados eill niveis altos e inlemlediarios e aqllele.s situados no nivel dll nla, ou seja, quem
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"Ia primera gran di~linei6n de 10, invoillcrados es entre los que objetivamenle se
beneficiun del cambio y los que objctivamente son prejudieudos por e!. Si los
involucrados lienen bucna infonnaci6n sobre el tema. se percibirnn como
beneficiados (subjetivamente beneficiados) 0 como perjudicados
(subjetivamenle perjudicados)." (Sebastian 1999, p 36).

de fato executa a politica. Ha ca,o, em que podem ocorrer contlitos envolvendo os diferentes poderes

o do Estado, no caso, Executivo, Legislativo c Judiciario. Podem ocorrer, lambem, conflilOs cllvolvendo

as diferentes esferas do governo, principalmente, quando se tern um regime fedemtivo com entes

subnaeionais gozando de grande autonomia.

Extemamente a agencia produtora da politica, os conflitos ellvolvem tanlO os beneficiarios

quanto os prejudicados pela interven~ao publica. Todos os afetados se encontram nesta situa<;:lio. Os

aretado~ ~lio lodos aquele~ individuos ou 0 conjunto da popula<;:lio que vive na regilio ou no grupo

demarcado para a interven~ao. Mas, quanta mais delimitada e focalizada for a interven~lio, menor sern

o numero de envolvidos. Polftica, educacionais com amplo cspa~o lerrilorial e longevidade no tempo

tendem a ter urn grande niimero envolvido.

Para efeluar 0 mapeamento dos envolvidos uma primeim caLegoria e considerar 0 grau de

implica~ao que a politica produzir<i durante a sua implcmenta~1io. Sebastian con,idera que este

mapeamenlO e de grande importiincia para 0 exito da polftica c cle tem como finalidade estabelecero

o

A idontifica"ao dos prcjudieados e, mais importante, que se sintam wbjetivamellle prejudicados, telll a

finalidade de neulralizar a sua rea~ao. Normalmente, aqucles quo se sentem subjetivamenle

prcjndicados tem grande possibilidade de passar para uma atilllde aliva. Ou seja, individuos nostas

eondi"oes. certamente, partem para a a<;iio e 1Il0bilizalll os recursos dc que dispoem para impedir que a

politica seja levada adiante. Estiio mobilizados para lentar velar a politiea.

Em delenninados casos, 0 mesmo pode UCUITer com os benefieiados pela illlerven"ao publica.

Estes podem se lomur indivfduos alivos, a medida que se sintam subjetivalllente beneficiados. A

inlen~idade da mobiliza~1io. tanto dos bonefieiudo~ ql1unto dos prejudi<:adus. vai depender da

mugnitude e da importiineia dos intercsses em jogo, do tamanho da perdu ou do ganho que poderiio

unferir com a implcmenta"ao da polltica. Lembrando que em quase todos os tipos, prineipalmente as

polftieas sociais, h£ selllpre ganhadores e perdedores.

Identifiear os atores individuais e coletivos, beneficiados e prejudicados pela polftica,

pos~ibilila a loealiza"iio dos foeos de eonflito gerados pela cia. Em segundo lugar, para eompreender a

imensidade das rea<;oes, e necessario compreender a profundidade com que a politica atinge us

principais prejudieados e beneficiados. A partir deslas infonna<;6es rica mais faeil buscar as coulizoes

o de apoio e neutralizar as oposi"oes.
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Os beneficiados e prejudicados sao dois grupos dc atorcs que interferem diretamellte no exito

de mna polftica. A intensidade de sua atua~ao vai depender da quantidadc dos interesses em jogo.

Contudo, existem outros atores que participam de alguma maneira na produo;ao dc uma intcrveno;ao

publica c quc, por isso. sao afctados por ela. A participa~ao pode oconer ua sua e1abora~ao ou

dcsenho. aprovao;ao, implemcntao;ao c avaliao;ao. Entre estes estao os gestores publicos, ou seja, os

politicos e1eitos pelo voto popular e 0 seu sccrctariado c os fUIlCionarios do govemo. Entre estes

ultimos estao os bllIocratas situados no alto c uos setores intermediarios da hierarquia da

administrao;ao Pllblica e os funcioTliirios situados na ponta do sistcma, estcs conhccidos como

empregados de base ou street-level bll~ealfcrats42. Outros euvolvidos sao os tecnicos tanto de dentro

quanto de fora da administrao;ao publica, provedores de insumos ou servi~os complementares a

po1iliea proposta, operarios, eonstrutores, empresarios ligado> a empresas privadas que oferecern

servio;os publicos, dentre Olums.

Ncm scmprc a pmticipa~ao dos cnvolvidos sera de apoio a polfliea, Em muilo,> easos, a

pmticipao;iio teni como finalidade velar 0\1 evitar que 0 pmgrama proposto sc efetive ou que nao tenha

cxito. Sebastian m'gumellta que analise da oposio;iio a politiea deve ocorrer ex-ante a sua

implementa~ilo. E quc a cxist~ncia da oposi\,ao e sioal de '1ue a polflica nao e,ta devidameme

As coalizoes de apoio se formam a partir dos inleressados na implementao;ao. Estes podem scro os bcneficiados diretos pcla politica, os geSlores publicos. os implementadores comprometidos com

ela. os podcrcs Iegislativo e judiciario. a imprensa, os setores da socicdadc solidario.s com os

beneficiarios. Estcs ultimos podem ser alores individuais com grande visibilidade na sociedade.

liderano;as sociais, mores coletivos como associao;oes de classe ou dc direitos humanos, sindicatos,

organi~ao;6es populares diversas etc .. As coalizoes de apoio tern funcionado como urn importante

instrumento para nemralizar as oposi~oes.

A conSlruo;ao de redes de illformao;6es c dc UTIcas de apoio mutuo entre a agencJa

govemamental e os diferentes atores coletivos, tambcm, cria urn ambiente faVOrilvel. reduz as

incertezas e enfraquece os opositores da polftica. Mas, 0 bito na implemellta~ao de uma polftica

depende, em grande medida, da qUllnlidade dos reclU"SOS mobilizados. Estes recursos devem ser

utilizados. inclusive, na constru~ao de uma rede dc inccntivos capaz de reduzir a resistencia dos seus

opositores.o

o

o
., Lipsky fa, um rigoroso eSllIdo sobre a importftncia do, empregado, de base "a e"rUlum da admlnlstl'a"uo publica pam 0
<ucc,,,, dos se,vl,os pllblicos e 0 exlto na pl'Odu"ao de politicas. Ele ul1ljzou 0 lermo .,tree/-Ievel b"ercmwmts ou
burocmcLa no ni\'el da cua para camcrerlza, 0 lugar na hlerarquia da admlnislm~ao publica onde encontm-se estes atores.
Silliado, nos pontos mals baixo da hiemrqula, suo estes alores qlle estao dlretantente nn linhn de frente dos set'yl<;os
publico, e em comado com a poplll"~ao (Lipsky (999).
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desenhada. Por esta razao, deve SCI" mudada. As oposi~5es rorles e estruturadas represciltam risco> de

o grande intensidade a cia (Sebastian 1999).

Algumas [omlas de redu;,;!r as lensoes e neutralizar a oposi<;ocs a uma polftica au pwgrama

publico ja foram descritas anlerioilllente. Cabc recolocar aqui, sinteticamente, algumas medidas que

devem ser lomadas pelas gestures com este fim: dar a conhccer a todos os inleressados e afetados os

conteudos e a razao da polflica, mostrando que em urn longo praw todo> os cidadaos direta Oll

indiretamente scrao beneficiados por e1a; construir ullla rede de solidadedade em favor da polftica,

mobilizundo prillcipalmente os seus bencficiul'ios para defend~-la: fannular paralelamcllte com a

politica. urn cOlljunto de medidas administrmivas capazes de neutrali>:ar a oposi~ao, principalmente,

quando esta vern do interior da administra~1io publica. Eslas medidas administrativas devem ser

fOffimladas com cnidados especiais, pois podcm allmentar as tens6es por trazer consigo urn grande

potencial de conflito, al6m daqneles gerados pela politica.

As tensues e conflitos existem durante todo 0 trajcto pcrcorrido pela politica, <lesde a sua

fOllliula<;ao ate a sna avalia~ao. :E na implementa~iio que os conflitos gaoham magnitude, por ser eSle 0

o

momento que a politiea passa a exislir de rata. As tensiSes envolvem difercntcs mores: os beneficiados

por desejar mais do que foi oferecido, ou porque a bem au servi~o publico nao foi oferecido oa

qnantidade necessaria on desejada. Envolvem os prejudicados que perderam com a politica e a

hnrocracia govemamcntal encarregada de fomecer 0 bern ou servi~o publico oferecido pela polftiea.

Envolvcm fornecedores de illsumos, cmpresas, sindicalOS etc.. Contudo, e dentro da estrutura

administrativa do Estado que cabe um olhar cuidadoso da<; tensoes e connitos. Para compreender as

origens das tensoes no interior da administrao;ao pliblica durante a implantao;ao de nma politica, e

necessario olbar a miiquina publica nao como urn conjunto homogcneo de intcrcsscs. Lipsky

argumenta que

"frecuentemenle los empleados de base no comparten las perspectivas y las
preferencias de sus superiores y, por tanto, no es posible pensar que esten
trabajando em la misma direccion estableclda por la organizacion." (Lipsky
1999, p 285).

A revela<;ao proposla por Lipsky deixa claro a exiSI~ncia de mais uma arena, alem daquelas

lradicionais das socicdades dClllocniticas, ondc sao lfavadas dispntns em lomo das polilicas pllblicas.

COllsideramos comu arena, tfpica~ de ~<Jciedades democriitieas, os processos eleitQfais quando <J

conjunto de politicas prmicado por um govcrno 6 colocado a prova. A c1ci<;1io ou rcclei<;ao dc um

govcrnante ou de nlll partido signifiea, em ultima analise, que a socledade esta apl'Qvando as poJiticaso publicas impleillenlada~ par ele. E que, par isso, a govemo deve continuar a implementa-las alraVeS da

sua pennan~neia no poder.
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poder Judicifuio. Neste caso, oao inllmera, as polflicas que nao puderam sair do papel devido a uma

ao;ao do Mini,tcrio Ptiblic044 . Exi,tcm, ainda. o~ movimentos sociais que agem dirctamentc

preosionando 0 govcmo para aprovar 0 vctar deteI1ninadas polilicas. A opiniao publica manifcstada

atraves dos movimentos poplliares confere legitimidadc ou nao para uma intervenfiio publica e

favorece 0 exito da politica. Entre os movimentos sociais, 0 movimenlO ,indical se destaca pelo sell

grande poder politico e reconhecimenlo institucionaI. 0 sell grande poder de mobilizao;iio acaba por

lhe conferir um grande poder de velO ou de apoio as politicas publicas.

Contudo, 0 reconheeimento de que exislem na eSlrulura da administrafao publica arenas de

dispulas e conflilos, traz urn elemento a mais que toma a implemenla<;ao de polfticas publicas urn

grande desafio para os gcstorcs publicos. Estcs conflitos podem oeorrer entre secretarias uu

minislcrios quc comp5em 0 govemo. Silo inumeras as disputas travadas elllre os selores econllmicos e

os "ClOrcs sociais45 de um govelTIo. Mas, este nao e 0 unico foco de tensiio no intcrior da administrafao

Uma outra arena tradicional dos regimes democniticos sao os parlamentos. Neles,

o cvidentemente, ha urn n13ior numcro dc partidos que representam os diversos interesscs da sociedade.

Quando 0 governante dcscnha a politica c a encaminha par.. II aprova~ao, abre-sc 0 debate e a dispUla

em torno dela. A sua tramita~ao pelo parlamento envolve uma grande quantidade de negociaf5es e 0

govcmo imercssado na sna aprovafiio, lIs ve7.es sem emendas, precisa mobilizar uma grande

quantidade de recursos instilucionais, politicos e financeiros para aprova-la. Contudo, por ser esta uma

arena tradicional dos regimes democnilicos, na produfiio de uma politica, os govemantes ju a

consideram e deixam uma margem de negocia<;ao para aprova-Ia. No casu hrasileiro, exislem alguns

artirfcios legais que pemlilem ao governo edilar medidas ou decretos leis, ou definir a agenda do

parlamenl04J . Estas lillimas lem, enlre outras, a finalidade de reduzir 0, conflilO, e dispulas n<J

parlamento bra,ileiro em tomo das polfticas publicas. Tudo isto, em nomc da eficiencia do sistema

polilico.

Outra, arenas de di,pu13s politiea.s tipicas de regimes democraticos sao aque1as que euvolvem

o

o

o

"E,iste urn grande numen) de trab"lhn, que vom rcydandn urn renomeno qoe est" se tornando t[pico na, demoeracias
comemporfmea,. uu ,ej", 0 poder EXeeUli\'U e'tli "rnpliando a ,uo cap"eidade legislatiYa e a slia capacidade de imervem;ao
no poder Legislali\'o. Este fmo vern oC"UrTendo em nome d" efieiencia, Segundo as a",Hises, a necessidade de dal' respo,ms
nlpid", iJ.' nOV", domand", oe"n,lmio"." dificuld"do de eumprir '" rit"ai, de lramit,,~an de urn. lei pelo p.rlameoto, 0'
ri,cu' de omend.s pouco respon,,,vei< p.m "lender imere"es corpol'Oliv".' e eleiioreir"-' 'a" algurn,,' da.' ,"ziie, para 0
aumenlO do poder do Execuli"o. No Brasil ns Medidas Pl'Ovis6ria,. 0 Coiegio de Ltdere, porlidi,iu' 0 a, C"mi,siie,
Teo';tic", no Congresso Nacional <fio algumas de,ms mudan,as que vem reduzindo 0 poder de legisl:l(:uo e de comrole
oxercido pelo pari. memo nacionai brasileiro (I'igueil'edo e Umongi 1999, PeS5anha 2002. Ne,o e Santo.' 20(J2),

"' No Brasil, apo, a promulga<;fio da ConstilUi<;ao Federal em 1988. u poder judicia.io e. lambem, 0 Minislerio Publico
ganharam imrortiincia na defe,a do, interesses publico" Ele g<lnhou 0 pode, de inveatig<l<;fio e de veto quando uma
inte,,,en<;fio do goyemo provoca p<ejulzo, p,m, urn determinodo b'rupo uu para a sociedade como urn todo,
"No Bra,il na ililima d.cado fomm inilmero, os oomingeneiamemo, on;ament,'rios proposlos pelo Minist.rio da Fazend".
de"ido ao, compromissa, assumidos cum os (l[g;mi,mo, inlem"cionai" como 0 FMI. u Banco Mundia;, NOml"lmeme
estes contingenci"mento., vi,am 0 comrole do, ga,w, publioo, em run~ao do .juste fiscal negoci.do com e"os urgani,m,,-,.
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Esta se configura como rnais uma, entre as muitas arenas de disputa que uma politica percorre ate

chegar aos seU'; beneficiariM. Mas, esta e uma arena importante, pois dela depende 0 tipo de bern ou

servi<;o publico que Coferecido aos seu.s receplore8_ E, em muitos easos. os illteresses dos empregados

dc basc divergem dos geslOrcs c fOimuladorcs da polftica.

Nao sao s6 os intcrcsscs que eOSlUmam ser divergente~_ Vrna politica e produzida em urn

mundo real, por urn governo eomprometido com imlmeros intcrc~ses. com recursos escassos e

displllados palma a palma por atores individuais e eoletivos. Muims vczc.s, sao o.s empregados de base,

operadores de ponta do Sislema publko, qlle enfrentam as incertezas do meio ambiellte e as tens5es

provocadas pela inadequa<;ao da politka ao meio para 0 qual ela foi desellhada. Sao eles que lidam

com a e~eassez de recurso.s, ofertando um bern publico sob condi<;iJes eXlremas, onde faltarn ate

mesrno os inSlmlOS llcccssfu:ios para sua produ<;ao.

o fato de estarem na linha de freme do gOVCt1l0 c tcndo que lidar direlmnente com os

bcncficinrios dos servi<;os publicos gera nma quantidade dc cOllhccimcntos cSll'alcgicos. Estes

conhecimentos favorecem a adapta<;ao e a cria<;iio de rotinas que permitem 0 funcionmnento das

agellclUs que implementam a politica. Estes conhecimentos adquiridos nus rotinas dos servi<;os

publicos c dc propricdadc dos opcradorcs dc ponta ou cmpregados de base, rnuita.s vezcs nao sao

cOllsiderados pelos geslore8 e elaboradores de politicas. Em muitos casos, eles costlllllam divergir dos

conhecimentos que orientaram a elabora~ao da interven<;1io publica. Este e urn dos motivO!; de tensao

ptiblica. Existem choques de interesses entre agendas no interior de lima mcsma sccretaria. Existe

o assimetria de pader entre agencias, 0 que reduz 0 espa~o de ao;iio de importantes 6rgaos encarregados

de irnplementar deterrninadas polflicas. Por exemplo, e muito cOlUmn 0 choque entre 0 departamento

jurfdico de llma secretaria e as ugellcias execntoras da politica.

Tadas eslas arenas colocadas ate aq\1i tem impOitancia signil'icativa para que uma politica

obtenha exila. Dar contu delas. como ja dissemos. CUIll grande desario para qualquer gestor publico. 0

reconhecimento dos trJbalhadores de base, encmrcgados de fazer chegar ale seus beneficiarios uma

detemllnuda polrtiea publica. como alores estl'a1cgicos, com interesse, e motivao;i3es diferellciadas dos

~eu~ elaboradore~, oS a eerteza de que uma outm arena de displlla apareceu no eellilrio.

A diseus~ao sabre a complexidade do trajcto cntre a elahom<;iio ou desenho de uma politica, ou

~eJa, a sua orgalliza<;iio e a ~ua execu<;ao ou gcslao ja foi feita anlerionnente quando discutimos a~

diversas formas implemelltar uma politica. Agora queremos tmzer pam arena das disputas politieas

que interferern no sell exito eSle ator, chamado "empregados de base ou burocracia no Hivel da rua".o

o

o Muitas pol iticus public", imponames foram ,acrificadas em I10me do ajuste fiscal, Este, confJito, n;;o acomecern wrnente
a n;"el fe<Jeral. os esmdos e munidpios mrnt>ern se encontram for,ado,. devido a Lei de Responsabilid"de Fiscal. 0 conter
0.' sellS gastos, Norrn"lmemo. no,te, C"'OS,"' politicas soci"i, Mio os mai, ,acrificodos, Imirnero, trabalhos academico,
mostram este faw (Rezende 2002. Silva, Cunha, 01 iveim 2002)
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que coloen em risco a polftica proposta para exccu<;:ao. 0 empregado de base vive 0 dilema de alterar

sua rotina em nome de llilla nova dctcrminas:ao carregada de incertezas (Lipsky 1999),

A ICllsao aUlllcnta qmmdo a implementa<;:ao de umu nova polftica al6m de ahemr a £Olilla,

prop6e uma nova organizm;:iio da agl!ncia encarregada de implementa-la. Alem das inccrtczas

provocadas pela nova politica, os operadores de ponta teriam que alterar sigtlificativamcntc 0 sell

lrabalho, llluitas vczes, assumindo lurelas novas. Quando estas novas tardus aUIllClllam sua cargu de

trabalho e obrigas:5c~ scm a devida recompensn, 8e a polftiea contrariar a cultnra c a ellea dos

empregados de base e se nao for mobiJizudos os recursos necessarios para sua impJementas:1io, os

riscosda politica nao ser implementada e reaL

Mllitos gestores publicos, dianle de;;ta autonomia dos empregados de base que se opoem a

implementar a nova politica nos molde, como foi desenhada utilizam de novas rcglllamcma'r0es,

Quanto rnais regulado e 0 servi\?o oferecido, menos flexibilidade c maior dificlildade na sua

implementa'rao diantc das dificlildades do meio ambiente interno e externo a administra\iuo pliblica,

E,te dilema c urn foco de tensao constallte, principalmente, quando refere-se as polfticas sociais, Neste

caso, 0 scu exito, dcpende, em grande medida da alitonomia dos operadores de ponta diante das

intimeras incertczas prcsclllcs no meio sob imerven'rao publica, E,tas incertezas estiio pre:;elltes antes

da intervell'riio, durante a elabora\i1io da polftica e, pl'incipalmeme, na implement~1io. hi que a politicu

social deve provocar mudan\?us, muitus vezes, nuo previstas. E cxistil'iio em rela'rao ao futuro quando

os efeitos da polftica produzirao novos problemas.

Tratando-,e das polfticus educacionais, e:;tas arenas, os cOllflito:; e os atores colocados

antenorrnente, estao presentes. POl' ser lima politica social com grande repercllssiio, longevidade,

estahilidade e altamente institucionalizada, apesar dos baixos resultado, colhido>, quaisquer mudan\?as

provocam conflitos de grande intensidade. A diversidadc c 0 mimcro de intercssados nas polfticas

educacionais sao imensos. E vao desde pais e alunos das divcrsas camadas sociais, principalmcntc os

mais pobre:;, passam por empresanos donos de e>colas privadas, fomecedores de insumos

edllcacionais, universidade;; e cemros de pesqui:;as, entidades vinculadas a edllca\i1io popular, igrejas,

politicos situados nas mais diversa, esferas de governo, partidos, associa\?oes de direitos hllmallos,

movimentos sociais e sindicais e, principalmente, os professores illdividualmente e os >eus :;imlicatos.

Apesar dos outros atores, sao os professores quem de fato tem uma rela\iao mais iutima com as

politica, educacionais. A oferta de uma boa educa<;ao pas.';a pela di>posi\?iio <los prores,ore, em

colaborar. Isto acontece porquc sao cles que se relacionam com os alullos, pais e eomunidadc escolar.

Por mais que haja a tentativll de controle de SUIlS Iltividades por parte das autoridade:; centrais de uma

administra\?uo pl\blica, a, relu\?iJe, estabelecida, no inlerior de cada uma das uni<lades escolares e das

salas de aula dependcm do compromisso ctico e da motiva\iao do profcssor. Por cstas razoes, os
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profcssorcs aparecem como uma cias cutcgorias ligudas aos servi<;os publicos que gozmn de maior

discricionuriedade e amollomia.

DCSla fOlma, ao sc pemar as polilicas educaciunai, ou reformas cducacionais e preciso

construir llma serle de mecanismos para alrair os prufessores para clas. Se nao se cOrlstruir uma rede

de incentivos, quaisquer aumentos na sua carga de lrabalho tenderiio a ser rejeitados e podem provocar

a resiSI€ncia destes importantes alaTe, contra a politica educacional proposta. ISlO acontece devido as

condi<;6es alunis de vida e de lrabulho dos professores. Ou scja, grande parte dos professores ganha

salarios muito ba;xo~, comparados com outra> categOl'ias dos serviyO!; pLibli<:os, as escolas sao mal

aparelhadas e 0 numero de alunos por professor e alto, 05 insumos educacionais sao illsnficientes,

entre outros problemas (Molina 2000, Corrales 1999).

Os resullados educaciollais colhidos pelas redes pllblicas dc ensino basico, em muita> regi6es

do Brasil. sao bai..;os, revelando a ineficiencia e a ineficacia dos sistemas publicos. As desigualdades

educacionais sao imensas e 0 siSlema educacional brasileiro c con,iderado regressivo46. Viirias

iniciativas de reforrnas foram tentadas nos ultimos anos. Contudo, elas vern esbarrando no ajuste fi>cal

e na exigencia do cumprimento da lei de Responsabilidade Fiscal, ja que 05 govemo, nao podem

gastar mais do que e pemlitido com 0 funeionalismo publico. induindo os professorc" c mais do que a

sua rcccita.

A E,cola Plural foi mai, uma des las refomms feita em urn dos sistemas que comp6cm a

imensidade do servi~o publico de educa~iio do pais. Tinha 0 objetivo de reduzir a> desigualdades

educaciollais entre ficos e pobres em Belo Horizome. Como foi advertido por Molina e Corrales,

reformas voltadas para equidade educacional alteram profllndamente a O1'ganiza~iio das escolas e eleva

a quantidade de trabalho do> educadore>. Estes dois autores mostraram. em scus cstudos, que os

professores sao, entre os atores envolvidos com as politicas educacionais, aquclcs com maior poder dc

velO. Muitos sindicatos de professores tem conseguido irnpedir que rnudall~as de maior profundidade

sejam proccssadas nos sistemas cducacionais de mllitos paises latinoamericano>, por aumenlar em

demasia 0 trabalho dos profcssorcs. scm as correspondclltes compensa~6es salariais (Corrale> 1999.

Molina 200U).

Assim, as politicas educacionais vo1tadas para cquidadc exigem que as escolas alterem

profundarnente a sua organiza<;ao para acolher 08 alun08 provenientes das cumadas mais pobres da

'"' Dm ",tema edueacional regrc",vo c aqude que invcrle a arli"a"a(J do, reeurso' ed,",acio"oi,. !sto e. grande p"rte do,
,"ourso, edue.cion.i, de.,pre"djdos pelo., governo, "0 oplieodo, n. manuten~IToda, uni,,,,rsid,,do, 0 e,eola> de nivcl
'uperior public",. Esta.s suo aee«ada, pOl' individuo, provenie"t"' d.s c"nlado, medi"," all", da popul;u;ITn quo
I'reqtienloram no eduea<;ao basic. ",cola, privodos. Por oUlm I"do. as "scola, publi~", dc ~duc",il" ba,iea. ",·",,"d. por
individu(l, pobre, e mi.,eraveis, "ecebem recursos in,uficienle, para mendel'"' ne"~"idadc,do, alun",. Estc," on!," (Julr",
mi'a'. por mlhercm re,ultado, ruins, aeabam por abandonar 0' "'l"do., c nunc. Irequcnlam ",mia' d~ nivol 'UP"rior onde
,ITo in'ie."ido., m.iores quanlidade de "ecu",o, publicos POf aluno. E,le ,i,{cma cnnllguroo,e como reg,e"i"".
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sodedade. ESla mudan~a organizacional tern a finalidade nao s6 de acolher este aluno pobre. mas.

o principalmente. ser efetiva para ell' e garanlir que ell' seja incluido economica e socialmeme. As

mudan~as organizacionais em institlli~oes ptlblicas amplamente institucionalizadas sao p6los de

confljlos. Estas mudan~as se encaixam em rdonnas adminislrativas de grande profundidade. Elas

exigem a mobiliza~iio de grandes recursos de loda natureza e um empenho grande dos gestores

publicos. Niio sao poueas as fracassadas tentativas de reformas nas inslillli~6es publicas. E se a

implemenla<;ao da Eseola Plural depende de mudan<;as urganizacionais nas lUlidades cscolares da

prcfeilura de Belo Horizome para se detival', 0 risco de fracasso desla reforma educacional c grande

como vcremos na pr6xnna sc~1io.

2.3. As dificei~ mudan<;as no interior das organizlI<;6es publicas e das escolas

o

o

o

A proctuyiio de detenninadas po!fticas piiblicas exige alterayao na estmtura e na orgauiza<;ao

das agencias responsiiveis pela sua implemell!a~1io. Em parte. este fato ocorre porque aconlecem

muctanyas na economia. na sociedade e na estmlura de poder que nao compocta mais a fonna que

vigoravam a organizayao publica. E comum uma detemlinada instilui<;ao publica ser desenhada para

atender certas demandas e com 0 lempo perder a sua utilidadc. Isto porqlle a demanda deixou de

existir ou porque ocorreram mudan<;as que tomam desnecessaria tal inslituiyao. A democratizayao de

uma soeiedadc Oll a sua urbaniza<;1io e industrializa<;ao sao alguns dos fenomenos que eXlgem

mudall<;as na eslmlllra dos servi<;os pilblieos e das organiza<;6es govemamentais.

No Brasil. nas ultimas tres dccadas. oeorreram fenomenos que eSlaO exigindo a reorganizayao

dos servi<;os pliblicos. 0 aumento das denmndas pol' scrvi<;os pt\blico,> de melhor qualidade, em lim

cenario de escassez de recursos publicos. cobra maior eficiencia das agencia.s e institui<;oes ptiblicas. 0

Estndo brasileiro cresceu em tamanho para cobertura do territorio nacional e das neecssidadcs sociais.

PonSm, entre os principais objetivos do, servi<;os publicos estavn n sua utilizno;ao como instmmento de

cooplao;;1i.o daqueles grupos que gozavam de muior autonomia em rela<;ao a ele e para controle da

sociedade (Santos 1993. Draibc 1990).

A 1ll0dcmiza<;1io da socicdade braslleira e a sua democratiza<;au vem exigindu llma nuva forma

de rela<;ao entre Esladu e sociedade e, consequentemente. uma nova fonna de ofena dos bens e

servio;;os pt\blicos, Agora. difcrentcmcntc do que vigorava ute os anos de 1980, exige->;e que os

servi<;os ptiblicos modifiquem a estnl!lllll social. nao s6 protcgcndo os grupos mais vulnenivcis, mas

iucorpurando-os de forma efetiva 11 sociedade brasileirJ. para reduzir a pobreza e as desigualdades.

Foi diante da pressao .social que surgiu a nece.ssidade de reforma do Eslado brasileiro nos anos

dc 1990, JUlllamente com as pressoes viudas da socicdadc, vicram as pressoes dos organismos
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intemacionais e dos setores econonucos do govemo brasileiro que exigiam 0 controle dO!; ga,tos

o publico, e 0 equilibrio fi,caL Assirn, entre renovar os servio;os publico, ou filler 0 equilibrio fiscal, 0

govemo brasiIeiro da decada de 1990 fel a escolha pela segunda allcmativa (Rezende 2002). Devido a

grande autonomia que ganharum os estados e nllUlidpios no novo pacto federativo inaugurJdo pela

Constituio;iio Federal de 1988 (Arretche 1999), alguns municipios huscaram renovar seus servio;os

p\lblicos para alender os apelos de parte da socicdade hrasileira que exigia maior equidade na

distribuio;iio das riquezas.

As mudallo;as que objetivam maior cquidade e efici~ncia dos servio;os publicos implicam em

reformas nas estruturas das organizao;5cs dos scrvio;os publicos. futas refOl1llaS, mllitas vezes,

fracassam impedindo que haja mudano;a, na produo;ao e Tla oferta das politicas publicas. Existem viirias

cxplicao;5es para as dificuldades ou fracassos na refomla das instituio;6es e agencias publicas. Alverga,

em seu trabalho, sugere que as dificuldadcs de mudano;as nas organi~ao;5es publicas brasileirus deve-se

o

o

a "dependencia de trajet6ria", "as caractcristicas intrfnsccas as in,tilui<;6es publicas", "a ausencia de

legitimidade e apoio social para as nmdano;as" c dcvido "ao problema de ao;ao coletiva" (Alverga

2005).

Muila, da, refonnas organilacionais necessiirias para 0 cxito dc llma polilica pllblica nao

conseguiram grande hilo porque predominou uma visiio burocnitica e racional47 da estrutura dos

servio;os ptlhIicos. Viirias Oledidas para a relonna dos servio;os publicos nao sarram do papel por nao

considcral' dctcrminadas caracteristieas reais das organiza<;6es ou agencias publicas. Uma das ra~oes

dc,tc fracasso esta no fato dc 0 agcntc que prop5e a reforma desconsiderar 0 pa,sado que cerca 0

funeionamenlo destas agellcias. As organiza~6es pl\blicas sao cOllstitufdas e criam rolina<; de

funcionamenlo que permitem a execu~ao do servi~o que lhes c dc I'Cspollsahilidade. Esta forma de

funcionamento perdura por urn longo periodo e passa a fazer pane da cultura daqucla agencia. Alverga

citando North argumenla que

"'uma vez que 0 desenvoIvirnenlO de uma trajet6ria is estabelecido em urn
detenninado senlido, as externalidade> em rede, 0 processo de aprendilado das
organizao;oes, e os modelos >ubjetivos de percep<;ao das quc,t5cs ptiblieas,
derivados historicamcnte, refor<;am a dil'Cl;:ao' de inkio adotada" (AIverga 2005,
p 5).

Esta visao revela 0 quao compIcxo C0 funcionamento de llma organiza<;ao e 0 quanto e difkil

aherar 0 seu funciollamenlo qllando ele jli estli rolinizado e consolidado ha muilo lempo. Esla fOllna de

"Esta vi,un do< o,g"ni,",~e< puhlieo< .<segura que cia, funeion,,,, ,cgundo 'cu., a'peclUs legai< e [m","i,. Ou ,eja."
lor"," de a(u", c prce,(abelecida por no,,,,.", legai., que impode", que 0< e,ecul",," du' P"lilic", g(Jzcm de olguma
di,,,ricinn",iedade. Ne'te lipo de "i'an, a mud.",a organizacio"al do, ,e"i,o< publ ieo, pode ,er feita mediante a
public"I'Un <Ie "'''''',., pelo< ge<tnte<. 0 que ,e pc,ccbe, neSic caoo, " a eXi'lc"eia de urn. vi,i1o limilada da, organiza,oes
publicu, que Jil",culto onxcrgar 0 quan cnmplexo e scu fu"cio"amenlo.
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funcionamcnto ja esta familiarizada e traz retornos de sati,fa~iio e corrf0I10 para aqueles indivfduoso que compoem a ,ua eSlIUlura. E,le conforto advem do controle e do domfnio no uso das tecnologias

empregadas na oferta do bern ou >ervi~o publico. Assim, existem grandcs inccmivos para a

pennallencia da forma de funcionamento atual da orgallizas;ilo. Estes ineentivos silo os beneffcios

gerados a todo> os atores soeiais que u>ufruem dos servis;os piiblicos produzidos pela agcncia (Alverga

2005).

o

o

o

AlterJr 0 funcionamento de uma organizas;ilo implica em lUll grandc esfors:o e na mobilizas;ffo

de lUna grande qllalltidade de recnrsos, por parte do agentc quc propoe a mudam;a organizacional.

Este> incentivos devem ser de tal magnitude que devem superar as valltagcns daqueles que refors:am a

forma alllal de funcionamento da organizas:iio. Os illecmivos devem mOlivar os partieipanles da

orgallizas;iio a altemr sua forma de tmbalhar e a utilizar as novas tccnologias proposta, pela mudan~a

organizaciollal. Nilo oS so a dependencia de trajet6ria que dificulta a refomm de uma organizas;ffo

publica, existem caracteristicas proprias das organizas:6es c do ambiente organizacional que

ftlTIcionam parJ dificullar a efetiva<;iio da> reforma>.

Segundo Alverga, e;.;:i>te urn ambiente institucional onde operam as OI'galllzas;6es ou

institui<;oes publieas_ ESle ambiente e composto por inumeros individuos e instituis;6es. Evidentemente

que 0, objetivos e interesse, sao os mais diverso, e irreeonciliaveis. Cada urn destes atores individuais

ou colelivos tem interesse, e interpreta as reorganiza~oes do seu jeilO_ E,te fato leva ao efeito "lata de

lixo", on ,cja, a reorganizas;iio nilo faz pmte do interesse e pl'cocnpas:iio de,tes alores. Portanto, eIa

podc SCI' descartada. A, mudans:as organizacionais nao mobilizam a atens;ao destcs alores ncstc

momento, que as descaltam por terem outras preocupas:6es, cOllsideradas emergenciais.

As mudun<;as organizacionais "ocorrem de modo incremental e conlinuo, ou seja, pequenas

lllodificas:Oe., ao longo do lempo." Toda llludans:a que hu~ea allerar 0 funcionalllento de uma

organizas;ao publica de fomla glohal e rapida lende a naufragar por confiitar com esta caracteri,tiea

da~ mudan~as nas organiza~6cs pl\blicas. As institui~6cs publicas vao se desenvolvendo c adqnirindo

earactensticas propria, de funcionamento ao longo do tempo, muitas vezes, dcvido a, rotinas,

impcrceptiveis pelos sellS membros. Assim, alterar de fOffim global rotinas consolidadas choca·,e com

a fonna como elas foram constiluidas ao longo do tempo.

Alem dos argumentos que apontam para as dimensoes organizacionai~ que cercam as

insti!ui..6es publicas como alguns dos falore, para explicar a, dificuldades na refoffim dlls e>tluluras

da, organiza..6es p(iblicas, existem tamhem as queSloes sociol6gieas para explicar e~ta, dificuldades.

E~las partem do pressuposto dc que as llccessidades de mudan~as organizacionais sao oriundas de

ambicntes externos a, propria, organizas:6es. Em urn grande numero de casos, ocone que estas

inicimivas introduzelll novas (ecnica, e ideias ~em a devida alens:iio a~ carJCleriSlica~ cultlLrais e ao
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eontexto social onde funcionam as organiza~6cs publicas. Muitas vezes, inlruduzem prciticas das quaiso diseordam intcn,amente os membro, da institui<;ao publica.

a que oeorre e que existe a oferta da reforma instilucionaL sem haver, contudo, a dcmanda por

e1a. au seja, existem determinados aLOre:; :;iluados em cargos estmtcgicos na estnllura da

administra<;ao publica que propoem a:; reformas nesta:; organiza<;6es. Estcs alores, pressionados pelos

compromissos eleitorais ou motivados pelas novas fonnas de conceber os servi<;os pliblicos, propOem

as reformas. Estas reformas nao sao desejadas e nem companilhadas pela sociedade e oem por aquele:;

individuos situados no interior das organiza<;6es. Ncstc easo, as reforma, naufragam por falta de

demanda (Corrales 1999).

o

o

o

a inverso tambem ocon-e, quando a sociedade dcmanda melhores ser>i<;o:; publicos e para que

isto aeont~a sao nece:;surias refonnas na estmtUIa da administra<;ao publica, alterundo a sua forma de

orgamza<;ao. Porem, nao existe vontade dos gestores cstrategicos e nern da burocrada das

organiza<;6es publicas em alterarem a sua estrutura organizacional. Neste caw, ha urn deficit na oferta

das reformas. Por mais que haja demanda social por reformas que melhorem a oferta do, servi<;os

publico,. AqLleles indivfduos responsavei, em oferece-la:;, nao desejam faze-las c, por este motivo, as

reformas nao sao efemadas.

Para Alverga, csta auscncia de demanda por reforma>; na estrutura das organiza<;6es pliblicas,

por fatores diversos, principalmcntc, quando a soeiedade niio deseju que ela:; aconte<;am configura urn

problema sociol6gico. A falta de apoio de importantcs gmpos sociais e de vontade daqueles indivfduos

silllados na estmtUIa da administra<;ao pliblica sao raz6es que explicam, em parte, 0 fraca,so dus

inieimivas l-eformistas (Alverga 2005).

a quarto e ultimo argumento lltilizado por Alverga para explicar a falta de cxito em iniciativas

que busquem reformar OLl modificar a, orguni~u<;oes publicus, e 0 problema da a<;ao coletiva. Ele

coloca que u rerormu nus organil.a~6es governurnentai, e Llrn bern publico. Porque a partir delas, as

reparli<;1ies publicas arenderiio melhor os seus usuarios e ofereceriio, lanto em quantidade. quanlo em

qualidade servi<;os melhores para 1Odos. Tanto os que comribufram, quanto aqueles que nao rnoverarn

lima pallia scriio bencficiados pela oferta de bens e ,crvi<;os ptlblieos de melhor qualidade. Para ele

"0 bern publico e urn tipo de bem cujo custo de exelusao 6 muito alto, devido ao
[ato de ser ql1ase impossivel cvitar que quem tliio contribuiu para a fabrica<;iio
ou para melhoria do bern pliblico nao l1sl1frua dos beneficios gcrados pela sua
fabrica<;ao ou melhoria." (Alverga 2005, p 20).

Este faro configura lim pl'Oblema de a~ao colctiva devido ao efeito do carona (free-rider).

Todos irao sc beneficiar pela reforma, tanto os que contribufram c se cmpcnharam para que eJa

aeontecesse, quanta aqueles individLlO> que nao fizerum nada. Nao haveria, portanto, por parte do,
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sujeilos alivos incentivos para que ~e mobilizem em favor dcla!;. 0 desgaste provocado pelas

incel1ezas das mudano;as orgallizacionais, pela dcscstrlllura<;uo de urn servi<;o que funcionava com

certo gl1lu de esmbilidade e legitimidade, pela uumento da carga de trabalho sem, muitns vezes, a

compcnsa<;iio financcira, dcsffiOliva os individuos empenhados na reforma em leva-In a tenno.

Os beneficios gcrados pela Icfomm das institui<;6es publicas seriam distribufdos por toda a

socicdadc. Contudo, os sacrificios necessaria, para que cia aconleo;a scria assllIuido pOI urn pequeno

grupo de imcl'cssados ucla. Outros intcressados on beneficiados com a refnrma nan so mobilizariio

para dcfcndc-[a, pois prefeririio estar no wI duquelc> indivfduos que van se beneficiar scm a devida

eolabora~ao. Esta situa~ao eria difieuldades maiores para vellcer a resisteneia daqueJcs que se op6em

as refomms. Evidentemeote que eSle quadro desfavor;ivel as reformas instimeiooais trabalha eootra a

sua impJcmenta~ao e, easo 0 gestor insista na sua execu<;:iio, os riseos de fraeasso seriam grandes.

(Alverga 2005).

Especifieamente quanto aos sistemas edllcacionais, com todo 0 seu conjuoto de orgaoiza~oes

eseolarcs, Lima eoosidera que cles podom ser vistos de fOITTIas diferenciadas pelos gestores publicos e

por anaJistas. Estas difereotes formas de vc-los e de trata-los possibililaram a coostru<;:iio de modelos

ideais. Estes modelos ideais permitem identifiear as dificllidades enfreotadas por lIluitos gestores que

procuraralll efetivar as reforrm\-los. Isto aconteeeu porque muitos deles aoreditaram que puderiam

faze-lo a partir, apeoas, das mudan<;:as legais ou fOimais. 0 que earaoteriza lEma visao ingenua e

otimista das refonnas educaciollais.

Para analisar os fatores que explicam as dificuldades de mudano;as nas orgauizao;oes

educaeionais, identifiearemos algumas fonna.s de tratamento que e dado ao sistema e as escolas

enquanto organizao;oes. Algumas destas formas de eoneeber os sistemas educaciooais pelos gestores

pliblieos dificultam que mlld[Ul~aS mais proflUldas fossem efetuadas na sua estn.,tura e organizao;1io.

Lima ao estudar estas fomlas de tratameoto da ol'ganizao;ao das oscolas oonseguiu idelllifiear 4 tipos

difereutes. Apesar dos 4 tipos difereotes, apenas dois deles mereeeram desmque aqui pois sao as duas

fonnas predomioantes de se eocaIar as escolas que eompoem um sistema eseolar, Sao cles 0 "Modelo

Racional" e 0 "Modelo Anarquico" (Lima 2001).

o modelo raoional e uma forma de pensar as escolas e os sistemas, adotada por muitos gestores

pl\blieos e aoalistas, Entre as SUIlS earaeteristicas dcstacam a certcza de que cxiste no sistema

educacional 0 "eon~enso e daref,a dos <Jbjelivo~ e pressup6e a existencia de processos e te<:llologias

daros e trallsparcllles." (Lium 2001, p 21). As escolas aparecem como orgalliza~oes eoesas, eentradas

nos objetivos propostos pelos gestores e sao tramdas pOI' estes como illstmmelllos para realizao;ao das

decisoes tomadas no centro da estruturJ educacional. Estas decisoes seriam daramellle identificadas

pelos indivfduos que compoem a sua estmtura e executadas sem restri~oes. No limite, 0 sistcma
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funciona como llma eSlIulura burol.'fi\tica, oude os papei, c turcfa!; sao definidos a priori e cumpridas

o por todos que fazcm parte dele. Ha pOlleD espa~o para a cnaO;1io, para a autonomia e para adapmo;ao na

implemcntm;:iio das decis5es villdas dos gabinetes.

Apesar de ser este Un! madelo ideal, oS muito COnIum encontrar esta [ollna de pcnsar nas

polfticas educacionuis. Muitos gestores ucreditam que e passive! llludano;a na organizuo;iio do sistema

educacional reila a partir de ctecis6es vindas do alto, atraves de leis C Ilorma,. Ingeuuamente, muito,

gestores publico, educucionais acreditam que tern 0 cOlltrole absollito sobre 0 que acamece em cada

uma dus unidades escalares. Ou que todos os indivfduos que comp6cm 0 sistema escolar perseguem os

meSilla, objetivos, ou se comportam da mesma maneira diantc das nomms vindas dos centros

decisores. Alem dis to, a vi>ao racional supoe que 0 gestor posslli grande govemabilidade sobre 0

sistema escolar, as escolas e 0 ambiente externo onde elas estao inscridas.

Por outro lado, no modelo amirqnico

"os objetivos sao considerados ponco claros e em conflito, e as tecnologias sao
consideradas ambiguas e inceltas, isto e, pcla imagcm comniria iJ. do modelo
racional ou burocnitico. PllItC-SC do principio de que qualquer organiza~ao> e
especialmclltc as organiza~oes educativas e outras organiza<;:oes publicas, pode
ser enlendida, pelo menos parcialmente, como uma allarquia organizada." (Lima
2001, p 30).

Desta fonna, como conscqHencia deste modo de ver e de tralar a estrutura organizacional do sistema

educativo, os objclivos sao indefinidos e mudam de individuo para individuo que compoe 0 sistema.

Por cstc motivo, 0 tempo e os esfor<;:os dos panicipamcs variam. 0 siSlema e cercado por grandes

inccnczas, ja que as regras de funcionamcnto nao sao claras e mudam com relativa freqiiencia. Alem

disto, os poios decisores nao sao estaveis, gerando grande instabilidadc c inscgurall<;:a.

o modelo anarquico e uma visao extremada do fUllcionamellto organizaciolml das escolas. Elc

o se opoe, no limile, ao modelo burocratico. Apesar desta visao extremada, ele apresenta grande

contribui<;:ao para compreem;ao do fnncionamento das escolas. Esta contribui<;:ao esta no

reconhecimento da diversidade de cnmpnrtamento que cerca os sens participantes. Ademais, ele

compreende que cada cscola possui caraclerfslicas propria.s, na maioria das vezes, nao apreendidas

pelns gestorcs, 0 quc dificlilta a imp1cmcllta<;:ao dc uma orientayao ou nonna. A diversidade de

ambicntcs que cerca cada unidade escolar cria inccrtczas quc imcrfcrcm nos rcsullados de llma polilica

educacional. Por este motivo, as polilicas devem ser desenhadas resgllardando llma margem de

autonomia e discriciollariedade para as unidades escollll·cs fazel'em as adaptayoes nccessarias para a

sua implementayao. Quando isto nao aconlece, 0 exito da politica fica comprometido.

Os dois modelos ideais propos lOS par Lima, convivem conjunlamente nos sistemas

educacionais. Muims vezes, predomilla lIlna visao mais proxima do modelo racional, principalmellte
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entre os gestures. Outras vezes, 0 modelo da anarquia organizada e utilizado para compreensiio das

fomla!; de organizaI,;:ffo dos sistema,. Estas fonnas de ver a organiza<;iio educacional imerferem nas

polfticas enos programas de refonnas 113 educa<;iio. Eles podem ser de:;enhados reservando maior ou

menor margem de autonomia e discricionariedade para cada urn dos pat1icipamcs Oll das unidadcs

organizaciollais que compoem 0 sistema educacionaL Dependendo da visao que cerca a sua

elaboruo;iio, reserva-oe larnMm, espao;os para negocia<;oes de acordos, para I'cvisilo de mctas e para

repensnr eSlTategia~ de implemenluo;iio.

A implementUO;iiO e 0 exito da E>cola Plural jigam-se, fundamcntalmcnte, as mlldull<;as na

Qrgan;~,ao;1io do <;;stema educacional e. principalmente. das escolas que comp5em 0 sistema pl\blico

municipal de ensino. Mudan~as organizacionai:; nao sao f:'iceis de ser levadas a cabo e colher exitos

pOT diversas radies. Mostramos ate aqui uma sene de fatores que dificulta as reformas instimcionais e

mudan~as organizacionais. Ao que ludo indica. faltou aos formuladores da Escola Plural 0 cuidado em

identificar estes elementos ou fatores que influenciam diretamente nO exito desla politica educacional.

Os gestorcs pI1blicos municipai.s acreditaram ser po:;sivel uma mudano;a organizacional das

escolas rcfonllulando 0 sistcma a partir dc sellS aspectos fonnais Oll legais. Ou seja. apesar de haver

um importante diagn6stico da real simao;:1io do sistema plLblico municipal. faltamm esmdos das reais

caracteristicas organizacionais das escoJas. Estes I1ltimos aprofundariam a visao do complexo sistema

ol'ganizacional das escolas e 0 quatllo C diffeil alteni-io mediante a urn programa. Ao que ludo indica

houve urn excessivo apego ao desenho da Escola Plural e ao sell poder de modificao;:ao de milUdcs e

cultura. As con:;eqliencias deste apego ao fonnalismo e 0 negligeneiamento dc outros l'ccursos

necessarios para 0 hito das rerormas que pudessem pavimentar os caminhos da Escola Plural.

Consideramos que a Escola Plural e Llma politica edLlcacional diffcil de ser implementada por

bu~car a eqLlidade. reconhecendo os itincriirios cducativos dos alunos sao diver.so.s e que as eseola.s

devem IOmii-los como insumos. Para que isto aconte~a deve haver mudano;:a na organiza~ao das .suas

ullidadcs escolares. Por este motivo. acreditamos quc os pl'incipais problemas relaciollados com a

Escola Plural nao siio apenas aqueles relacionados com 0 seu dcscnho ou com seus objetivos. mas

principalmente com a sua implementao;iio. E~ta para acontecer exige uma nova organizao;iio de cada

cscola.

A impkmentao;ao apal'cce como 0 momcnto em que a polftica ganha vida e sao cxigidos

maiores e~fors:os dos gestores publico:;. E aparece. tambem. como um momenta critico e para que ela

ocorra grande qllantidade de recursos precisam ser mobilizados. Pelas suas caraClerislieas

orgallizacionais e gel'ellciais. a Escola Plural exige uma baixa programabilidadc e alta intera9iio com

os seus beneficilirios. Este modo de gestao, alem das caracterhticas proprias das polilieas

educacionais. gem uma grande quanlidade de con!1ilos em diverso.s tipo, de arenas. Estas arenas sao
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diversus e vao deade aquelas in>tiludonalizudus, como u "Constituinte Escalar" de 199912000 proposts

pela PBH, ate aquclas nao institucionulizadas, como as cmbates que uconlecem nas escolas. Urn dos

focos deSle, conflitos 6, sem dllvida. a ncccssidadc de mudan~a nus orguniza<;:6es e:;colares para

otender as novas demandss originadas pela Escola PluraL

Enfim, 6 ci;te complcxo que inclui as dificll[dades de implementa<;:ao, as conflitos de interes:;es

de varia> tipon e a necessidade de mudan~as o,ganizuciotluis nas escolas e no sistema educacional da

Prefeilura de Belo HorizOllte que torna a Encola Plural nao s6 diffeil de scr implementada, como,

tambem, de ser unulisada, Acreditamos que com estes recursos teoricos levuntados ate aqui tcrcmos

cOlldi~6es de identificar os principais locos de tensao que estao dificultando que esta politica

edllcacional obtenha 0 exilO e:;perado.

Para dar conta de produzir os dados necessarios para a analise dos conflitos e das dificllidades

de mudall~a lIa organiza~iio das escolas municipais de Belo Horizonte, para implementa~ilo da Escola

Plural, foi necessario urn grande esfor~o grande. Primeiro, procuramos investigar como foi 0 processo

de cria<;ao do seu desenho, as suas caracteristicas, a escolha do caminho para implemenla<;iio, os

recursos mohilizados e as alian~as c coalizQcs formadas. Neste momento, nos prendemos nO nivel da

macro implemenla~1io c nos atcmos 1Is cntrcvistas com os geslOres e ex-gestore" ao, documentos da

SMEDJPBH c das agencias que figuram no seu interior. Scgundo, nos voltamos para 0 nivel da micro

imp1cmcnta~iio. Trata-se, pois, de verificar como as escolas vcm imp1cmclllando a Escola Plural ao

longo destes anos. Aqui, escolhemos 3 escolas a partir de criterios variados. Nestas procllramos dados

nos documentos das escolas elias entrevistas com seus professore.'!, funciomirios e gestores. Terceiro,

nos voltamo, para os conl1itos. Neste caso, identificamos os focos de connilO. as arenas, as alores e as

estrategias ulilizadas. Reunimos dados dos conflitos atraves de documentos escritos e de depoimentos.

Por rim, procuramos rCllnil' dados para vcrifical' as mlldan~as organizacionais e a fonna como as

escolas vem rcsistindo a clas. No proximo capilllio procurarcmos dcscrcvcr como foi 0 proccsso dc

pesquisa quc possibilitOll reullir as dados para analise da implementa<;iio da Escola Plural.
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CAPiTULO 3

o
METODQLOGIA DA PESQUISA

Neste capitulo tralamos de delioear, com maior precisao, 0 objeto da pesquisa, os fundamentos

metodol6gieos e a deseri~ao dos proeedimento~ utilizados no tmbalho de campo. Anles, porcm, c

importante destaear uma observa~1io inicial em rela~ao a pesquisa. Trma-se da difieuldade em rcla~1io

ao tempo pereorrido entre 0 lam;amento do deseoho da Escola Pluml, em outubro de 1994, e os dias

atuais. Este periodo e relativamente longo e, pOl' este motivo, fica dificillcvantar dados alem daqueles

e~critos e de dominio da Secretaria Municipal de Educa~ao de Belo Horizontc. Dmras infonna.;6es

importantes vindas de individuos que liveram participa~ao na sua elabora~1io e na sua implcmenta~1io

se perderam. Isto aconteeeu, pois muilOs dos gestores que estavam envolvidos com a Escola Plural,

o nao se eneontram mais na SMED e nem nas GEREDs. Uma oulra dificuldade estii relacionada com as

escoIas que comp5cm 0 sistema municipal de ensinu, entre elas as escolas que pesquisamos, muitas

nao tem 0 eosU!me de rcgislrar os seus projetos, as deeisoes eoletivas e OUIroS eventos importantes que

aeOlllceeram. Ocorreu lambcm quc muilos dos profissionais das escolas, tanto os professores, quanta

OlUroS fimcionarios da pane administraliva, biblioteca e servi~os gerais se afastaram das suas unidades

escolares por diversos motivos. Todos estes falores coloearam uma dit1cllldade a mais para a pesqllisa.

Apesar deslas dificuldades, 0 tempo permile 0 conhecimento de alguns dos resultados

produzidos, a profundidade das transfomla~6es nas escolas e no sistema e os eonflitos gerados. Nestes

ultimos, possibilita eonheeer quais os atores que se opuserJm a Escola Plural, os motivos e as

estrJtegias utilizadas e a intensidade deSla oposi~1io. Alem dis to, e po~sivel identificar us possiveis

o acordos e vetos que aCOllleceralli. E, Clll que llIcdida, alteraralll 0 desenho e os ohjetivos originais da

Escola Plural.

o reconheeimento de que a Eseola Plmal e ullia politica educacional volrada para equidade e.

pOl' i550. apresenta custos concentrados e benefieios difusos, revela que cia velll eufrentando llIuiras

dificllidades no seu processo de implementa~1io. Estas dificuldades advem das mudan~as

organizacionais exigidas na~ escolas e do:; connitos gerJdos. As mudan~as organizacionais decurrem

da necessidade de se abandonar a organizm;iio lradicional que vem provocando a cxclusiio e

eontribuindo para 0 aumento da desigualdade educacionaL Em seu lugar. e necessaria a constn.l~1io de

uma nova organiza~1io escolar que asscgure 0 direito 11 edllca~ao para os menino, e meninas,

o prineipalmellle, aquclcs provenieutcs das famllias earentes, que garama 0 acesso c a permanencia no

sistema educacional e possibilite a coustr\l~ao das competencias uecessarias pam a sua inser~1io social.
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ambiemes iuterlm e externo a etas colaboram para que cOlllitlllem na trajet6ria que sempre estiveram.

ESla situa~iio imp6e Olllras difieuldades para polftieas edueaeionais voltadas para equidade, como a

Escola PlurJL que exigem para sua implementa~ao mudan~as lla orgallizayiio das unidades escolares.

A nossa pesquisa voltou 0 seu olhar, principalmente, para os problemas ligados as dificuldades

de mudanya organizaeional nas e~cola., municipai~ de Belo Hori~.onte enos eonOitos gerado, pela

Eseola Plural. Nao deixamos de investigar a~ outras variavei~ que exereeram influeneia nos ~eus

re~ultados. 0 fato de privilcgiarmo~ os eonflilOs e as mudan~a~ organizaciOlmis dceorrc da COllslatayaO

de que estes fatores tiveram maior influencia sobre eta.

As mudan~a~ na~ orgaTl1za~iie~ ptlblica" especialmente nas escolas, gerdm conl1ilos, poiso implicam no queslionamento e allera~ao das rotinas dos implementadores. Os professores sao os

responsaveis por implementar as politicas educacionais e sao etes que tem as suas rotinas questiolladas

e alteradas com a introdu~ao da reforma educacional. Estas mudall~as exigem a constru~ao de novas

rotinas e tecnologias de trabalho que aproxime a micro implemellta~ao da macro. ESla constru~ao

provoca 0 aumcnto de servi~o e a sensa~ao de que cstao pcrdeudo com a nova pol[tica. lSlO acontcce,

muitas vezes, pot'que nao foram mobilizados os recursos necessarios para incemiva·los a implcmcllla

lao A tendencia c quc vcn!lam reagir e sc opor a cia. A oposi~ao gera connito~ que dil'icultam a sua

implemCllla~aO.

As escolas, na forum tradicional que cstao estruturadas, ~ao organiza~5es com ampla aceita~ao

e foncmelllc enraizadas na cultura educaciollal. Provocar mudan~as nesta organiza~ao cxigc empcnho

dos gestorcs e a mobiliza~ao dc uma grandc qnantidade de recursos. Caso isto nao ocorra, a tendencia

e qnc elas comilluem organizadas e produzindo educa~ao da fonna quc sempre produzir:un. Oso

o 3.1- A implementao;iio da Escola Plural

o

Em 1994 a Secretaria Mnnicipal de Edncao;ao da Prefeitura de Belo Horizonte aprcsentou 0

Programa E,cola Plural como uma ampla e radical reforrna em ,;ell ~i~tema edueacional. Segundo

alguns de seus gestorcs, tratava-sc de oficializar imlmeras expcricncias levadas a cabo pelos

prore~,ore~ de diversas escolas da rcde municipal de cnsino, espal!lada.~ pclas varias t'cgi6es da cidade

de Belo Horizonte. Estas experiencias foram caracterilauas COmO urn movimellto e tratndas pelo nome

de "E~cola~ Emergentes". ES!e movimclllo. iniciado a partir das praticas de varios profissionais da

ednca~ao, !eve origem uo interior das escolas e se opunlm ao modelo tradiciollal que vigorava na

rede48 (SMEDIPBH 1994)_

"A pesqui,a reali, ada pm Vieira pam club"ra..."" de 'ua di,_,oTlo"iio p.m oooo]u,[io do ourso de Me3tr.do da I'.culdode
Educo<;;;o da JJH,.IG mo"m" a'u"l'"" de urn grupo de prolc.,ore., que fez parte desle movimento do, Escoio, Emergence,
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Esms experienClaS serVlram para colocar a publico os graves problemas que cercavam 0

o si:;tema municipal de educa~ffo de Belo Hori7,Onte. PossibilitarJm a con:;tru~iio de urn importanle

diagn6stico do quadro edncacional e, ao mesmo tempo, for~ou a entrada na agenda da adminisullo;ao

mnnicipal da necessidade da refonna educacionaL 0 proprio documento que colocou a pllblico 0

de:;enho ua Escola Plural reconheceu a importancia ueste movimento que aconlecia nas cscolas, c

creditou a ele a origem ua nova politiea educacional que estava sendo apresemada. Ainda hojc a

SMEDIPBH reconhece esta rela<;ilo entre a sua politica educacional oficial c as cxpcricncias

educacionais inovadoras ao afirrnar que a

"Escola Plural. programa politico-pedagogico foi fmto desse proccsso
vivenciado pela RME. lmplantada em 1995, considcrou 0 perm de alunos e
professores e propos a mticulao;ao de todas as experiencias significativas que
apontavant no sentido de uma nova eseola." (SMEDIPBH 2006, p 24).

Para os gcstorcs da PBH 11 cpoea havia uma demanda pOl' uma nova polftica educacional.

o Como ficou cvidcntc nos doclUncntos oficiais da SMED/PBH, esta demamla estava colocada pelo

movimcnto das Escolas Emergeutes, pelos baixos resultados educacionais apresentados pela rede

municipal de ensino e pela necessidade de gamutir a lodas as criano;as, adolescente.s e jovens, que

dcscjassem, 0 acesso e a perrnanencia nas escolas municipais. De forma conjlUlla, acontccia a

uuiversaliza~ilo do acesso e da cobertura e 0 inicio da implementao;iio da Escola Plural. A finalidade da

reforrna educacional da Prefeitura de Belo Horizonte, nilo era apenas garantir 0 acesso, mas,

principalmente, tornar efeliva a escola, garantir urn ensino que leve em conta as experiencias culturais

dos alunos e aluna.s e fomco;a lillJa cducao;iio voltada para inclusiio e transformao;iio social (SMEDIPBH

1994).

Para atingir cstes objetivos 0 Programa Escola Plural apresentava oilo cixos nortcadores assimo descritos: "uma iuterveno;iio coletiva radical", "seusibilidade com a totalidadc da fonnao;iio hmnana",

"a escola como tempo de vivencia cultural", "Escola: experiencia da produo;ilo coletiva". '·as

virtualidades educativas da materialidade da escola". "a vivencia de cada idade de fOlma~ilo sem

illtemlp~ilo'·, ··'ocializao;ao adequada a cada idade-ciclo de formao;ao" e "nova idenlidade da escola,

nova identidade profissional" (SMED/PBH 1994 e 2006). Cada urn destes eixos tern os seus

signilicados e impor1ilncia. Eles propllnham tmnsfOlmar as escolas e 0 sistema educacional como um

todo e de fonna global. As unidade, escolares deixariam de ser apellas lugar onde se busca

determinadns conhecimentos condcnsados nos livros e outros materiais didMicos e repassados aos

estudantcs pelos professores. Passariam a ser lugar de vivencia humana e cultural, organizada em

ciclos de idades. voltado~ para as experiencias educacionais nilo-eseolares dos seus alunos. A sala-de-

(Vieira 2003), Caldeira Inmb"m em sua di"e'to,"o p",a c'Jnd,,,iio do Meslmdo na me,ma faculd'de reC<l"hece a
cxi'tencia destas experi"nc;as que ela cara"terizou ,'om" I'o"'gressum', anle, da r:,,:ol. Plu,al (Caldeira 2000).
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~ula deixaria de scr [] unico cspa~o de aprcndizagcm na escola e todos 08 seus espa<;os e tempos

passariam a SCI considerados.

Urn do> puntos relevunles 10; 0 reconhecimento de que Jodas os profissionais que atuavam nas

cscolas da rede municipal de ensinu deveriam se tomar alOIes voltados para a transfonna"ao social.

Pura islo, precisariam estur comprometidos com as mudan<;as dos sellS alunos para 5lueitos habilitados

a cxcl'cer seus "valores, saberes e habilidades exigidos no momenta alnaL" (Idem, p 25). Os

documcntos apontavam para a llccessidade de COllstru~ao de lim novo perfil de profissional. Eles

considcravam que este processo de constmS'ao ocolTcria cotljuntamentc com a implcmcnta"ao da

Escola Plural. A implementao;ao dn nova politica educacional acontcccria concomilantcmcnte a

romJa~1io do profissional que muaria no sistema. Isto deixa claro que para 0 cxito da Escola Plural, os

SCll~ gcstores deveriam mobilizar uma grande quantidade de recursos cm fonna~1io, principalmcnte,

para os doccntes.

A compreellsao do proces>o de produo;ao de uma polftica publica como uma cadeia de nos e

como urn processo complexo, deveria for~ar os gestores a terem uma atitllde mais estrategica. Esta

mimde estrategica exige. alem do diagnoslico proflmdo da situa~ao do sistema educacional de Belo

Horiwnte. a verificafuo do comportamento dos professores e de wdos aqueles funcionririos ligados a

educa~ao. Alem dos professorcs c da burocracia, oturos alores como a Camara de Vereadores,

sindicato de professorcs, associa~1io de pais, grcmios cSllldamis c imprensa tambem deveriam scr

observados pclos gestores, pois des tern 0 poder de inlervir no ciclo de produo,1io da politica

educacional. Mesmo que seu papel nao seja central, des podem ter sido aliados importantes na

forma~ao de coali7.Oes contnirias 11 Escola PluraL

Este cuidado faz parle cia estrategia de IOrnar 0 caminho a ser percorricio pela politica algo

meno, complexo ou contlillloso. Qunndo h:i por parle dos gestores estes cuidndos, 0 rcsultndo

produ7.ido rode estar mnis proximo dnquclc cspcrado pela politica cducacional. Por omro Indo, quaudo

nao h:l 0 comportmneulo estrategico ou quando os gestores negligeuciam a importiincia do apoio

destes morcs ou, ninda. quando os administradores publicos tern mna visiio do ciclo das politicas como

algo linear e pouco complexo e 0, professores como ,imples executore" a tendencia ,ao os resultados

ficarcm muito distantes do desejado. Como estes cuidados inlerferem no resultado da politicn,

procuramos identifiear 0 comportamclllo dos principais gcstorcs da SMEDIPBH dinme do ciclo de

produ~1io da Escola Plural.

BU8camo, 0, ,eguintes cnminhos para verificar como foi 0 seu processo de implementn<;iio. Em

primeiro lugar, para idcntificarmos como foi a sua dabora~iio, procuramos estudar os documentos

ol'icinis. Aplicumos questionurios a algulls dos seus principais gestores, para saber como [oi 0 sen

desenho, quem participou. como foi e~la participafiio, quai, os conflito~ que se proccssaram neste
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solu~ao cOllsubstanciada de analise, 0 olliar deve cncaminhar

"para urn compromisso entre a perspectiva burocnitica (a cOll5idcra~ilo das
determina~iles formais e dos respectivos cOlL,trallgimentos impostos) e llma
perspectiva que pudessc contcmplar a organiza~ilo e os actores, a ac~ao

organizacional, outro tipo de estruturas e de regras. em suma, lima esfera de
autonomia relativa ao nivel da organiza~ao." (Lima 200 I, P 45)

momento, com quais atores e qual a di>posi~no da administra~iio municipal dc lcvar a cabo a refortna

o cducacional que se desenhava. Em seguida, tambcm a panir da analise dos documentos oficiais e das

respostas coletadas atraves de questionarios aplicados aos gestores, procliramos identificar a visno que

estcs possuiam do trajelO a scr percolTido pela Escola Plural. Da mesma fOllila, procuramos levantar os

rccur:sos mobiJizados para a sua implemcnta~iio.

A implcmcnta~iio da Escola Plural estava diretamente ligada a uma transforma~ao da estmtura

organizacional das escolas c, tambcm, na fOIDla de lrabalhar do professor. Estas duas condi~6es

lamhern direlamellle illlerligadas. Ponamo, para saber ate que ponto 0 Programa foi implementado e

neccssario verificar a intensidade das transforma~oes que se processaram na organiza~ao das escolas e

na forma de l1'aballiar dos professores. ConlUdo, para lima melbor analise nao ficamos restritos aos

docnrnentos oficiais que criaram a Escola Plural.

Lima sugere qne a analisc deve aCOlllccer levando em conta nao s6 os aspectos formais, mas a

escola real. Ele propile que 0 modelo de analise deve bllscar uma "sollI~ao consubstanciada". Neslao

o

Dcsla forma, nao ficamos rcsU'ilOs aos docurnentos oficiais produzidos pela Secretaria

Municipal de Edllca~ao. Percebemos que csta analisc nao nos daria a verdadeira profundidade das

transfornl<woes produzidas pela refoffila edllcacional. Considcramos as cscolas como atOl'CS

importantes e. dentro das escolas, os professoIes e outros profissionais quc figuram em scu quadro,

como agentes de destaque. Assim, a analise das escolas nao poderia ser feita apenas atraves da sua

estn,tura formal.

As escolas nao funcionam apenas com base no conjuTlto de regras formai>. Existe um conjunto

de regras infonnais, "produzidas no iimbilO da orga.lliza~ao e nao detemlinadas forrnalmenle por uma

instiincia supra-organizacional." (Idem, p 52). Estas rcgras sao ocultas, nao oficiais, muitas vczcs nao

estao descritas em documentos, sao de dificil acesso para os nao-membros das organiza~ocs. Sao

puueo eSlruluradas, ils vczcs lem uma vida cuna e estao siluadas em um nivel profundo da organiza~ao

escolar. Estas regras tern grande importancia para 0 funcionamento da organiza~ao cscolal'.

Alem das regras formais e das informais, temos as nao-formais. Estas estao situadas em urn

nivel inlemlediario sc comparado com as fomlais que estao em um nivel superficial e as infomlais cm

o urn n[vel profundo. As suas principais caractcristicas silo a nao-oficialidadc, seu a1eance 6 restrito,

por6n urn ponco maior que as regras informais, sao semi-eslmtnradas, podem tomar a forma escrita e
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podem complemenl~r as regnls fonnuis. Ademais. podem ,eI jnterpretativas das regIaS fonnuis ou ser

llIllll altcrnativa a e1as, sem ser legais. Pela sell grau de estlUtura~iio e circula~ao nn estmt\UlI

orguniz3cional silo mais facilmente visiveis, inclusive perante os gestores situados em UIll grau

superior extemo 11 organiza~ao que as lltilizmn (Lima 2001).

As organiza~6es escolares funcionam atraves do convivio dcstes Ires tipos de regras. Estas

regras ah';m de scr as normas de funcionamcllto, silo, tambcm, os modos de funcionamcnto cias cscolas.

Nehls eSliio contidas nilo s6 como a csco[a dcveria SCI, mas principalmentc como a escola rca[mcnlc c.
As>im, paTa saber ate onde fol a Escola Plural no ordcnamento das escolas da rede municipal de Bela

HoriWlIle roi necessario saber nao so como as cscolas dcvcl'iam scr (rcgras fornlais), mas como as

escolas modificaram sua organizal,1io, comprccndcndo e executando as novas regras, adaptando-a<; ao

seu dia-a-dia (regras nao-formais). Principalmcnte, como os cducadores modifiearam a sua pniliea e

passaram a agir segundo as orienw;oes do Programa Escola Plural (rcgras informais). Portanlo,

qualqller analise deve eonsiderar os tres lipos regras se qlliser de fato ter uma visao consisletlte do

funcionamento da cscola. E como apreendcr eslas rcgras?

Esle modelo analftico proposto por Lima, estii de acordo com 0 modelo de Belman. Para este. 0

funcionamellto das organiza~oes publicas esta diretamente ligado 11 oferta de bens e servi~os publico>.

As politicas sao estas oferta>. 0 ciclo de sua produ~ao envolve a macro implementa..ao e a micro. No

primeiro, esliio 0 desenho, os recursos, 0 modelo de gereneiamento e gestiio,Os objetivos e envolve os

cenlros decisores e 0 govemo. No segtmdo, esta as agencias implcmentadoras, os empregados de base,

as rotinas de funcionamento dcstas agencias, as tccnologias de implementa~ao, 0 eonlalo com os

beneficiarios. 0 desenho da politica edllcacional e os seus recursos estao no nfvel macro. E a sua

illlplcmenta~ao estii no micro.

Acreditamos que 56 a partir da analise dos trh modelM de organiza~ao escolar proposto por

Lima teremos uma visao urn pouco mais real da profundidade cias mudan~as que ocorrcram nas

escolas munieipais de Belo Horizontc. A profundidade deslas mlldan~as sera a referencia para

verifica~iio da implementa"ao da Escola Plural. Se as mudan"as aCOllieceram alcm das regras formais,

avan"ando para as nao-formais e atingindo, prillcipalmente, as informais poderemo> diler que a

reforma edllcacionnl de Belo Horizollie aCOllieceu de fato e, certamente, colherii os logros ao> quais foi

proposta. Contudo, "e ficaram principalmente no nivel fOrlnal, 0 sistema cOlliinuara fllncionando

preservando muito da escola lradicional. combalida pela refOiTIla. Com isso, os resllitados de maior

eqllidade educacional no municipio deverao nao acontecer.
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municipal Glal1lll Vasquez. de 5 ex-membras da CPP e do CAPE, dc 7 gerentes e a.sses.sores da SMED

atualmente, de 3 ex-membros e 2 membros aluais da equipe pedagogica da gelincia de educa<;iio da

Administrao;ao Regional de Venda Nova. E obtivemos de volta, tambem, 0 questioillirio aplieado a 3

diretores do Sindirede (ex-sindiule). Estes ultimos estao no Sindieato dos T,,,balhadores em Educa<;ao

da Rede Municipal de Belo Horizonte, desde 0 infcio da implementa<;ao da Escola Plural e, por isso,

u~m eontribui<;oes valiosas para eompreendcrmos a macro implcmenta<;iio.

Quanto ils regras niio-formais 011 no nivel da micro implcmenta<;iio, escolhemos 3 eseolas para

e.slUdo. A escolha das escolas nilo foi aleatoria. D primeiro criterio para escolha c que as eseolas

trabalhem com os mesmos ciclos de forma<;ao. Depois, buscamos uma escola que tivesse participado

do movimento das Escolas Emergentes e que se mOSlrasse adepta da Escola Plural. A outra escola foi

escolhida pur ,e opor de fomla radical ao programa. E a lerceira eseola que bU8calllos para esludo,

deveria ficar em uma faixa illlernlediaria. Nesta, escolas, alcm das ob,erva<;oes, nos atemos a busca de

docllmentos como diario" fichas de avalia<;:ao. Pl'OjelO Politico Pcdag6gico, atas de reunioes e

A nossa inve:;tiga<;ao sobre a:; regras [ormais ou a macro implementa<;iio, partiu do eSlUdo dos

o documelltos oficiais. Estes foram produzidos em grande mimero pela SMED, CAPE e a CPP49. Alem

do "Cadcrno Zero" que apreseutou 0 desenho da Eseola Plural, tivemos aeesso e anali:;amos uma

grande quantidade dc documcntos quc abordavam lemas relacionados com as rotinas das escola:;

municipais que seriam modificados. Dmro:; documentos importantes a que tivemos acesso foram as

presla<;i5es de eontas das gesti5es municipais que vieram apos 0 infcio da implanta<;ao da reforma

edueaeional, em 1995: os resultados da pesqui!;a do GAMElUFM:G realizada em 2000 que avaliava a

implementa<;iio do programa; 0 infomlativo de inclusao que moslra 0 desempenho educacionul das

escolas munieipais: e 0 "Panorama da educa<;iio municipal" de 2006 que l"a1. urn balan<;o dos 10 anos

da Eseola Plural. Para completar a investiga<;ao da macro implemenla<;ao enviamos quesliomirios pa,,,

lodos ex-secrctarios e seerenirios de eduea<;ao, para todos as gercntes das agi!neias que eompoem a

eslrotura buroeratiea da SMED/PBH, para 14 ex-gercntes e membros da equipe do CAPE e CPP.

Apesar deste esfor'i'o, conseguimos ter de volta 0 questionario da ex-seeretariao

o

o

"0 CAPE (Centro de Aperfei~oamentodo, Prof",;o"";, de Eduea""o da Rede Municipal de Enslno de Belo Horlwnte)
lem entre os seu, objetivos a forma~ao do, profisslonais qlle lrabalham na, esool", municipais. Durame °periodo de
implementa,,,o, ",gundo °depoimento de vorios g."ore.,. e". "rgao foi .'tremamenle Olivo. lOl. foi r<spon",,'el por
d;vuigar na, ewnla, alrave, de ","niiie,. ,,!"Lein"< e eu"n, [) mnlCudo d" E.'enla Plural. Alem di,~), realiw""m .,ua ,ede no
SJI,-IEDIPRH uma ,erie ,Ie cur",-, volt"do< pam 0 Progrmna c cobborou no di,;logo com a, unidad., ",,:nlare' lCnwndo
apreender a, diliculda<lc.' que cia< e"avam enconlrOll<lo na exccu~"O do E,cola Plural. Muitos do, <"u, membro< "icrom de
escola, ou de gru[l-ll' de cducodore, de <lcnlrO <la, c,coi". A ,clc~"o de,lC< era reit" olroves do entre,·i<w, e () criteria
principal esta" relacionndo com 0' rrabalhos de,envolvido< e das prjlicas de ens ina que e'lavom de "cordo com 0
conloudo <la E,eola PluraL A CPP (Cool'della<;"o de Politico Pedagogical era uma especle de comi[f geMor do f'rograma
E,enl" PluraL Era fOl'mado pOl' ge<tore" das gerencla< regionais de educa<;ao. burocrata< da Secl'elaria Municipal de
F..<luco<;iln. [>Or tecllkos e educndores. ESles tUlimos. e>colhidos a panir de seu compromisso e afLnidade com a Escoia
Plural. alem da competencia lecnica. Alem de recnko. era urn comite politico. poi< muilas decl<5es oficiais da Secrelaria
Municipal de Edllca<;ao pal'liam desta agencia. Foi ele quem condllziu a implemenra"ao da Escol" Plural.
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mantcr a escoln C pela sua importiincia na rellovao;ao educacional.

Para termo:; outras informa~6es sobre as escolas pesqui:;ada;;, recorremos U Secrelaria

Municipal de Educa~ao que desenvolve atualmente um estudo sabre a "monitoramentu da inclw;1io".

que procura verificar 0 desempenho das sua, cscolas. Trata-se de urn estlldo cllidadoso sobre as

condio;;oes socio economicas dos altulOs e 0 desempenho da cscola nas avaliao;;5cs cxtemas50
. Foi

criado um indicador de inclusao, em que a escola 6 colocada em um gmpo de referencia de escolas em

condio;;5es semelhante que permite a verificao;ao do seu desempenho na produo;;ao de conhecimentos,

comparativamenle iis outras escola, de sell grupo. Este estudo da SMED/PBH possibilitou a

verifica<;ao do nfvel de inclusao e do dcsempcnho das cscolas eStlldadas.

Os doculllcntos da SMED c das escolas, ns enll-evis13, e os qucStiOlllll'ios pennitiram 0 acesso

aos elementos centrals que permearam a implementa~iio da Escola Plural. Com eles, procuraremos

dcfinir 0 tipo de polftica educacional em que ela se encaixa, identificar 0 seu modelo organiza~ao e

gcsliio. a forma como se deu a implemenla<;ao, sobre quem recairam os custos e beneficios e os

dcsdobramentos disto. Acredilamo, que desta lonna conseguiremo, identific3f e analisar os principais

problemas relaciunado, com a sua implememao;;ao. No entanto. a slla implernellm~ffo vcm gerando

uIlla scric de conflitos e na proxima se~ao apresentaremos como procedemos para estudu-Ios_

nssembl6ias, publicn~6es, provas, trahalhos feitos pelo:; aluno:;, projetos, cademos de alunos,

o progmmas de conteudos, curriculo. registro de desempenho, freqiiencia c cvasao, etc.. Trnbalhamos.

mmb6m, com 0 Infoffimlivo de Inclusao das IIis escolas.

Alcm dislO, aplicnmos questionarios aos sellS gestores. funcionarios da sccrctaria, biblioteca,

limpeza, cantina, poneiros e professores. Nn Escola A, conseguimo, rccllpcrnr os qucstionarios do,

sells dois gcstores, um bibliotedrio, uma sC{;retaria, uma cnntincira, lim porteil'O, 3 coordenadorcs dc

tllmo e 18 professores dos ll-es tumos. Na Escola B, consegllimos os qucstionarios dc 5 coordcnadore,

de tUffiO. 2 sccrel:ll'ios. 2 bibliotecurios, 1 mccan6grnfo,2 pOitciras, 27 profcssores dos ll-c, tUffiOS. Na

Escola C, conscguimos aplicar os questionurios nos seus 2 gcstorcs c urn cx, urn coordcnador dc tumo,

urn porteiro, uma sccretaria, uma bibliolecaria e 8 profcssorcs. Nesm cscola. dcvido a sua

organiza~ao, os professores reunem extrn- tUlnO e decidem coletivamcnte sc dcvcm panicipar da

pesqllisa. Elcs decidirnm nlio pnrticipar. POl' este motivo foi dificil consegllir que respondessem os

qlleslionul'ios ou panicipassem de entrevista. Me:;mo com sun decislio de nlio pnrticipnr decidimoso

o

o
'{) Sao Ulilizudo' como aval ia,;;o eMe,"" " S/IEB. " StMAYE e a PROYA BRASIL A, "'cola< mun;cipai, de l3elo
Horizonte tem panicipado desta' av"lia,oes externa,
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3.2. Os connitos politicos gcrados pcla implcmenta"iio da Escola Plural

Os conflitos [alem parte da rolilla das politica> publica" pois eSlas tendem a distribuir Cllstos e

beneficias peln sociedade. As politicils sociais tem urna grande capacidade de redistribuis;ao de

riqllczas, ao focar-se, muitas vezes, em segmentos sociais que tern llmilas careneias. Os rCOlUsas

disponibilizados para as polfticas sociais sao disputados de fonna illtCl15ll. Para determinados

scgmentos sociais, estes recursos deveriam ser aplicados em Dntra, areas, POf exemplo infraeslmtura,

com a fillalidade de estimular e dinamizar 0 mercado (Santos 1989, Souza 1976).

Sao as politicas sociais que aparecem como uma das principais arenas de disputas dos recursos

do Estado. Pot-em, al6n das e1ei~6es, existem olltras formas de disputas dos recursos disponfveis para

as polfticas sociais. Estes acontecem em diversas arenas. Vma delas, suo os parlamentos. Nesta arena,

altamente institucionalizada, os interesses se fazem presentes atraves dos partidos. Ali ocorrem

negocia~6es, acordos e vota~6es que modil1cam, velam ou legitimam uma polilica. No entanlo,

existem outras arenas tambem bastanle inslilllcionalizadas. NeSles casns, sao arranjos institucionais,

ou arranjos participativo.s, onde representa~6cs dos interessados negociam 0 desenho da politica, os

recnISOS mobilizados e a fornla dc implcmenta~ao. Estes arranjos apareceram no Brasil,

principalmentc, ap6s a Constitlli~ao de 1988, quando foram institllfdos, entre outros, os consellios de

saude e cduca~a051 .

AlTanjos participativos envolvendo os interessauns sao algumas das fonnas de lrazer para a luz

do controle publico a produ~iio de delenninadas pnlflieas. Existem muitos argllmenlos favonivcis a

estes arranjo.s. Principalmente considcrando que dcs aumentam, nao s6 a capacidade dccis6ria do

Eslado, mas, tambem. a capacidadc de implcmenta~iio das SU3S dccisoes. Isto acontece pot·que. entre

OlilIas coisas, aumenta 0 apoio 11 politica proposta pois, redllz as resistencias e isola os seus opositores.

Ao mesmo tempo, aumenta a sua legitimidade. pois fonna-se uma coaliziio de apoio. garanlinun a sua

execu~iio, durabilidade por urn tempo maior e exilO (Diniz 1997 e 1998, Boschi 1999, Stark c Bt11szt

19(8).

Exislc urn superdimcIl';ionamento da capacidadc dos arranjos participativos em pavimentar os

caminbos a scr pcrcorridos pcbs polfticas publicas. A existctlcia destes arranjos melhora muito a

possibilidade de exito de uma politica. Entrelanto, os conl1ilos niin se enccrram af. Vma polftica

continua prOUllzindn conl1itos durante todo 0 sell percll1'so. Poi 0 que relatoll Molina e Corrales ao

" Nos "llimos 20 ,mo, inumer., e,perienci., parlicip'liv", ml produ~"ode polLlic", pubiic", vem aconlecendo em
dlversos municfpio, e eslado, do HTa,iL Alguma' de't", e,peri~"ci",pUrlicipalhm ,,~m conuibuindo para methornr"
eficiencla do 8mdo, redulir pratica, politica' pToJot(',ia' (dicntcli,mo" pOlro"agem), legilimOl' a polilka como um
instl'lLmemO pam redu<;iio da, de,igualdade, e indu,ilo wci"J e p'" oprot"unJor a democ,acin. Os estudos coordenado, por
Dagnino mo,tram ~ importiin~ia <Josle, aITanio.> participotivo> para a ,ociedaJe bra,ile;ra (Dagnlno 2002),
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apontar qLle os professores c os scus sindicmos sao alguns dos principais opositOl'cS das politicas

o educacionai~ voltada, para equidade (Molina 2000, Corrales 1999).

Para a amili>e da implemenla\,ao da Escola Plural consideramos a visao de que os conflitos nao

sc encen'am nos ananjos oficiais proprios para isso e conlinuam durante todo 0 lrajelo percorrido pela

politica ate chegar aos seus beneficiiirios. ESla forma de enxergar as disputas, os conl1itos, as

ncgocia~oes, os consensos e 0, acordo~, criou uma dificuldade a mai~ para identifica\,ao de lodas as

arcnas onde eles Ilconteciam. Alem da dificuldade de identificar como innueneiaram na

implcmenta<;oiio enos re,ultados da Escola Plural. Con,ideramos que os eonOitos aconleeeram

envolvendo a SMEDfPBH, as eseolas, os professores, 0 SindiUle (hoje Sindirede), 0 Consclho

EstaduaJ de Edocll~1io (a partir de 1999, Con,elho Municipal de Educa\,ao). Alem, das disputas que

ocorreram na Camara de vereadores e nas elei\,oes municipais quando a Eseola Plural l'oi eolocada 11

o

o

o

prova.

Con,ideraIDus que foi no inlerior das escolas que se configuroll llma das arenas mais

importantes de dispulas em torno da Escola Plural. As eseolas que compoem a rede rntmicipal de

en,illo de Belo Horizonte se transfonnaram em um espa\,o privilcgiado para os conflilOS. Estes

aconleceram de diversas fomlas e envolveram, principalmemc, 05 profcssorcs c outros trabalhadores

em educa\,ao em rela\,iio aos gestores numicipais. Os primeiros procuravam dificllltar a implementa~iio

da Escola Plural nao cxecutando as suas determina~ijes e orieuta~oes. Para eles, a, determina\,oes

exigiam a altera~iio ua sua fOIDla de trabalbo e na organiza\,ao das eseolas. Alem disto, exigiam

erimividade, flexibilidade, altera<;ao nas re1n\,oes cotidianas nas escolas, estudo, dialogo, trabalho em

cquipe, toler:lncia com as diferen\,as e 0 reeonhecimento de que a fonna qlle vinham trabalhando

refor\'ava a exclusao_ Sao iniimero~ os momentos de tensao, em que a Escola Plural como um todo Oll

alguns de sellS eixos centrai.s foram coJocados em qllestiio nas escolas.

A Escola Plural propllnha uma mudaJl\,a radical na organizasoiio e funcionarnento das escolas e

apresentava uma serie de pontos que deveriarn ,er alterados, pois contribufam para rnanutensoao da

repetcncia, l'cpl'Ova\,iio. evasiio e da exdllsiio. Entre estes ponto~, destacarnos: u educa\,iio enquanto urn

direito das crian\,as. adolescelltes. jovens e adullos, OS ciclos de fOrIDaS'ao, a enllmna~ao por idade, a

niio retcnS'iio, a no~iio ampliada de curriculo. as novas lormas de avaliaS'ao e dos selLS rcgistros, a

gesUio demoeriilica e par1icipativa das llnidades escolares e as novas fomlas de produzir

conhecimento. Cornpreendemo, que ao propor eSles pontos, os autores da Escola Plmal c 05 sellS

gestores exigirarn UIlla nova escola. Eles se transfonnaram em pontos dc disputas entre os profes,ores

eo, administradores munieipais, pois signifieava abandonar 0 que era feito, as cotinas, 3.S lecnologias,

II cullura escolar tradiciollal, a forma de comportamento, a, atitudes, as formas de relaeionamento e a

conccP9iio de educuS'ao e fay.er de outra forma. Estas exigcncias geraram os conflitos, pois havia entre
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as eslrategia, de luta. Considcrumos como principai, atores os profcssorcs, 0 Sindirede, 0 CEE c 0

CME, a impren,a, a Camara Municipal, os pais, os alunos, as escolas e a burocracia da SMED e das

cscola, mlUlicipais. Utilizamos os Cademos prod\1zidos pela SMED, CAPE e CPP, as pl1blica~6es da

SMED, das Gerencia:; Regionais de Educa<;ao, das 3 escola:; estudadas, do GAlvlE, do Sindirede54 e do

CEE e CME pard identifiea~ao dos ponlOs de eonflilOs.

Para conheeemlo5 a rea~iio dos principais alore~, alem do material aeima, utilizamos 05

quesliomirios e entrevistas. Nas 3 cscolas clllrcvi,tamos os diretores e eoordenadores de Iumo e

reeolhemos lima grandc qualllidadc de material utilizado nos sellS dia a dia. No Sindirede tivemos

acesso ao material pllblicado panfletos, artigos de sellS diretores, videos com a Confcreocia dc 1997

sobrc a Escola Plural. No Conselho Estadual de Educu<;ao (CME) e no Municipal bllscamos algumas

publica~6es e realizamos uma entrevi>tu com umu diretora. Em rela<;ao aos puis e ulunos, alem do

0, profe,sores municipais 0 sentimento de perda. E, tambem, sentiram que tiveram aumenmda a sua

o earga de tmbalho, para dar conta da nova organiza~ao escolar quc cra propo,ta.

Mas, fomlaram-se otllmS arenas c outros alorcs fomm envolvidos na~ disputas em tomo da

politiea educaeional de Belo Horizonte. E~tas di,putas tinham objetivos diversos e iam desde a

expeclativa dianle da llovidade, ate a tentativa de de~qualificara E~cola PluraL No interior cias escolas

municipais lonnaram-se arenas oficiai~ para di~pUlas entre o~ projetos de eduea~ao e de escola. Estas

areillls oficiais siio 0 colegiado e,colar, a~ elei~1ies de diretore~, as assembJeias eseolares e as reuni6es

pedagogicas. As dispulas niio se esgotavam nestes e~pa~os e avan~aram sobre outros nao ofieiais.

Forum nesles espa~os que se travaram as di~putas em torno dos rnodelo~ de e~colas5:! e de eduea~ii05J.

E acontecerdnJ a reinLerpreLa~iio e a adapta~iio do de~enho da Eseola Plural a realidade cia eseola. E
nesla reinLerpreta~iio que se cstabeleccm as disputas. Pois, cstiio em jogo interesses e diferentes

concep~6es do papel e da finalidade da educa~iio.

Nas nossas invcstiga~6cs procmatnos idcntificar os principais conflitos, as arenas, os alorcs co

o

o

"QuMdo nos refedmos aos model", de escola e,lamos referindo a sua Ofganiza~oo. Neste caso, existem grupos de
profe."ol'es e outros funciom"ios no illlerior das escola' que concebem e'las como urn luga, aberto e que a com'midade,
envolvcndo os "Iunos. devem ter partlcipa,oo na fOfmula~oo do projelO pedag6gico e na elabo,",;;o de seu curriculo.
Oulro.' grupos defendem uma escola mal' burocdtlca. com os pap"is mal' rfgido, e definido' e com objell\'os mais
voltod'" para" Ira<l.<mi.";;o de dCICI'min"dos cometldos, tido.< como e"enciais. Por mis de cada uma dc't" concep,5es, os
grup'" sc articulam e defendem um lipo de organiza~"o <scalar, de tratamento da questao disciptinar, do currLculo, do'
relacionamemo' imerpe"oais etc.
S) Exlste uma dlstin,ao entre tip", de escol'" e lip", de e,lucal·.O, /\ ",rerenci" "'" tip", de e,,,ol,,, estu ",I"ci"nado rom"
"'0 organizo,ao, Q,,,md,, fazemo, rer"ren~i"" educ",a". pen"mo, "Igo mai, ampl" com" I"dn" ,i,tema educ"cional
e'lar voltodo p"ra u "duc",il" de crian,,,, e joven, pobre" prnportionandn" des nilo ", n "c,,,"'. m"" principalmenlC. 0
r,rmunencia" a d'etividade do oouco<;oo,
"Sin,lere,!e" 0 nome mual do Sindicmo Unico dos Tmbnlhadores em Educo<;ao de Minas Gemis. sub.,ede do rede
municipal do Bclo HorizonlC. An'criormemc de era considerado uma slLbsede do Sindime de Minas Gemis. No entanto,
por m",ivo' divcr.,o" no inido de 20m houve a sepam<;ao e hoje encontra-se em pl'Ocesso de l'egulamema_;;o das suo,
arivid.de, .,indicoi,. Ne'lC [rabalho vamos uriliza!' 0 nome slndirede pam IdemifLca!' 0 sindicaro dos professores municipoi,
e n[i" fa,eT mnfu';;o com 0 Si"diute que refere-se atualmente aos edllcadol'es do rede e'todual de ensillo de Mino' Gerai'
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matcrial do GAME, recolhemos materiais nas escolas e no Sindirede c colhcmos infomla~6es junto a

o SMED. A pO!;i~iio da Camara foi nos infOimada pcla ex-secretaria municipal em urn questionario. Em

rela~ao a imprcnsa, uos ativemos a cscrita c rccolhcmos noticias e arligos em doi, dos principais

jomais da cidade. E,te material nos ofereceu dados e infonna~6es importante, para nossas aualises.

3.3 As mudlm~as na organiza~iio das unidades escolares que se processaram com a

implementa~iio da Escola Plural

o

o

o

A Escola Plural e um modelo educacional vollado pam equidade euquanto reconhecimento da

diversidade de experii!ncias edllcacionais de seus alunos . A sua organiza~iio, 0 sell conteudo e os seu,

objetivos voltaram-se, principalmente, para as crian~as, ado1escentes e jovens das classes populares. 0

sistema educacionalnao s6 procurou acolher estes indivfduos. mas buscar oferecer-Ihes uma educa~ao

de qualidade. Procurou aproximar as nnidades escolares dos universos locais aos quais estao inseridas.

E trouxe pam 0 seu dia-a-dia as experii!ncias culturais de,tas crian~as e das suas comunidades. Pan'

ela, estes elemcntos dcvcriam scr transfOimados cm insumos essenciais para 0 processo de prodll<;:1iO

de conhecimcnto. Com isso, 0 cixo cClllral do cnsino deixou de ser o~ contelldo~ programMicos

colocados nos programas, grades cUlTiculares e !ivros didciticos, c Olllros conhccimclllos menos

cstnllllrados passaram a fazer parte do seu cotidiallo. Para que isto aconteccssc mudan~as profundas na

orgalliza<;:1io das escola, foram necessarias.

Entendemos que deveria ter acontecido cunjuntamente com a implanta~iio da Escola Plural

uma mudan~a organizacional na rede municipal de ensino. Para compreendennos as mudan<;:as qne se

processaram nas escolas, nossas analises nao poderiam ncar somente nos aspedos fonnais on da

macro implcmcllta<;:1io. Niio podfmnos. eOllludo, mcnosprczar 0 desenho, os aspectos legais c 0,

documcntos oficiais da SMED. Eles nos forneecram as illfonna~6es dc como dcvct'ia SCl' 0 sistcma

cducacional da prefeitura de Belo Horizonte e as suas escolas. POlem, s6 tivemos acesso ao que as

cseolas realmeme estavam fazendo e como estavam se organizando, analisalldo os seus documentos

diarios e menus e8truturados_

Para identificarmos u desellho da Escula Plural e a sua proposta de orgamza<;:ao dlls sua,

escola" procuramos 0 "Caderno Zero" e divcrsas pllblica~ocs prodllzidas pcla SMED, CAPE, CPP, e

outras publica~0es de outras area8 ou secretarias tIa administra~au municipaL relaciunada, corn 0

programa. Alem debs, utilizamos 0 material publieado pelo GAMElUFMG em rela~ao il pcsquisa de

2000 c as clltrevistas com a ex-secrelaria municipal e com outros 7 ex-membros da equipe da SMED

em gesl5es anteriores. Nas tres e8colas, utilizamos us seus Projet08 Politic08 Pedag6gicos, grades

cllrriculares, quadro de horario, fichas de rcgistro de avalia<;iies, programas de comciidos cscolares,
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o

o

o

o

copias de provas e de lrabulhos, atas de rcun;oe, pedag6gicns e de assembleias, publica~6es diversas e

as cntrcvisms com as gestares (diretores), professores. biblioteciirios e Qutros funcioruiriso.

Argulllcntamos que refonnas organizaciolluis sao dificeis de acolltecer, pois mexem com

inleresses fortcmcntc cOl15olidados e pIaticas e rolinas cristalizadas. Ao propor altcl'm;5cs nus was

organiza.;:5es escalares, a SMED passall a cllfITlltar a resistcilcia das csco[as. Esta rcsistfncia tem

origens nn trajet6ria das escolas, Oll scja, nas w;as hist6rias c na cultum escolar cnraizada a partir das

sua:; rolinas. A u[tcrao;ao da organizao;:iio das unidades csco[arcs vcm cxigindo um grande

comprometimento dos gestares com a refonna proposta. Mostramos atraves dos estlldos de Alverga e

de Corrales que existe uma grande quantidade de elementos que se colocam contra as nmdanps

organizacionai!\ nos sistemas educacionais.

Procuraremos mOSll'ar que as ml1dan~as organizacionais que oeorrcram no sistcma educacional

de Belo Horizonte e nas suas escolas foram insuficicntes para su!\tentar a Escola Plural. Que os

resultados que 0 sistema municipal de ensino de Belo Horizonte esta colhendo alualmente estao longe

daquele!\ previstos nos documentos de 1994 e 1995. Este fato deve a insuficiellcia das mndano;as que

oeOlTCram.
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o

o

o

o

CAPITULO 4

o DIAGNOSTICO E 0 DESENHO DA ESCOLA PLURAL; OS PRINCIPAlS

PONTOS DE INTERVENt;AO NO SISTEMA EDUCACIONAL DE BELD

HORIZONTE E NAS SUAS UNIDADES ESCOLARES

A Escola Plural, polftica educacionul da Prefcill1ra de Bela Horizotllc, dcsdc 0 llliclO de ,ua

implanta~iio configurou-se em uma tentativa de superar os problemas educacionuis da rcde municipal

de ens ina, ou scja, buscava-se acubar com a CXdllSiio cias cl'iam;:as, adolcscclllCS c jovcn, pobrcs do

accsso c da pemmnencia no sistema educacional. Na verdade, desde 0 inicio de sua implcmcntm;:ao, os

ge,tores CS13vam procurando mudar 0 foco do sistema municipal de cducm;:1io que ante, tinha boa

parte de sua eSlrutura voltada para 0 publico com renda melhor, para 0 publico sitnudo nas areas de

maior vlllnerabilidade social55 , Tratava-se, pois de colocar todos 05 recursos,6 possiveis na

escolariza~ao de crian<;a> e jovens pobres. Como veremos muis adiunte. pretendia-se com esta polftica

educaeional reduzir a reprova~iio. repetencia. evasao, melborar 0> indicadore> educucionais da cidade,

atingindo. principalmenle, os sNores sociais mai, vulnen'iveis e menos e,colarizados e inserir

>ociulmente os milhares de crian~as. adolescentcs e joveIls.

COIltudo. nao se tratava de uma tarefa faeil nlterar de forma radiealnill sistema edneaeional que

fUlieiona havia qllase nm seculo da mesma fOlma. Aparentemente. 0 desafio da inclusao poderia

sensibilizar n todo>. Mas. para que i:;so ucollteces>e. interesse>. rotinas e processos de trabalhos

proflllldamente con501idudos sao (rocado> e novas cuSlos devem ser as>umidos pelos >;eU8 principais

atores. 0 qne Ie" aumentar a, difieuldades na implemellta~iio da Escola Plural. Assim, para

compreendennos a prorulldidade das mudall~as provocadas por eSla polftica educacionaI e neeess:l1io

conhecer um pouco mais de perro 0 sell desenho que nos rcvclani os sen, ponto, centrais.

"Segundo 0' dado' emilid'" pela Socrelaria Municipal do Eduoa,ao Om :l(XI6. hnuve urn grande o,l'or,o "a consli'u,iio de
unid"de' .,oolare, da ""Ie municipol em ';'0"' con.'idorodos de maior vulneral,Hidade wciaL Com isso, ofirm" °
documenl". "na, regino.< que regi'lrom 0' moio,o, {ndlco' do vuh,cmbilidod" 'ocial do "idod". ha un," p,odominanda de
eSC<ll., d. rede municipaL 0 que cOlll'irma 0 c<lmpromi"o com" i"clu.,ao .,0ei.L carac,e"slko da RME-BH" (fu\1E - R"d"
Municipal de En,inn) (SM..EDIPBI·! 2006 P 21),
" E bom ,,,l,,mb,,"r "qui que trala-,,, dos rec"rsos economicos. mmeriais. institucionois, l"cnicos, pol iticos emre "wo" 0.,
predi", an"" voltodos pom abrig"!' cri.n~as pro\'eniemes de [amnia, com renda lim pOHCO melhor. situadas em urn e'lra,,,
'''cial mi'din. voltam-se pora as c,innps proveniemes d" familias" comunidades pobres, Pn&dio, imponenle, como"
Colegio Marooni. Sao Cristovao. Imaco e oulros passaram a receber aluno, proveniente, das vila" do' agl"merad"s
urbuno' e dos bairros degmdados e distante,.
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o

AS dados57, apresentados no "Infonnativo de Inclusiio", nas avalias:6es do SIMAVE e na Prova

o Brasil e na pesqnisa do GAMEfUFMG no ana 2000, reveJam qne as mudans:as e os resultados

produzidos pela Escola Plural ficaram aquem daqueles que se almcjava alcans:ar. As avalias:5es

extcrnas mostram que 0 cenario de designaldade educacional apresemou pouca melhora nestes anos de

vida da Escola Plural. No entanto. os sens problemas nao cstao rolacionados com 0 se" diagn6stico ou

com 0 seu desenho. Ao contnirio, 0 diagn6stico faz nma importante critica ao modelo de educa<;uo

ofertado ate aqneJe momenta pela Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte (RME). E 0 desenho

apoma para mudall<;as na organiza~ao e ftmcionamento das suas escolas, a firn de garantir aqnelas

crian~as, adoJescentes e jovens que acessa-las. as condi~5es para a slla insen;iio sociaL Assim.

aereditamos qlle os problemas estao relacionados com a diferens:a entre 0 que loi desenhado e 0 que

foi implcmentado. Explieando melhor, concebemos que para que a Escola Plural seja implementada e

atinja os seus objetivos sao necessarias nll1dan~as na O1'ganiza~iio da<; unidades escolares e do sistema

edueacional. Caso isso nao ocorra, dificilmente eJa cothera os resultados que m01ivaram a sua

impjementa~ao. Ao que tudo indica. existe lima diferen~a entrc 0 dcscuho e 0 que esta aconlecendo

nas escolas municipais.

o

o

Diante disto. acreditamos que houve urn distanciamento entre a macro c a micro

implementas:ao. Em muilOs casos, nao houve rnudans:as signiricativas em varias das escolas da rede

municipal. Percehemw;, qllando comparamos 0 desenho da Escola Plural com a realidade das escolas

pesqllisadas, com os resultados da avalias:ao feita pdo GAME/UFMG e com os pr6prios documentos

produzidos pela SMED/PBH que vem ocorrcndo lima adapta~iio do modelo proposto pela Escola

Plural ao modelo praticado pe1as escolas municipais. Oll seja, em muims cscola<; 0 lllodelo lradicional

de educa~ao persiste com grande intem;idade. Assim, mllitas das pniticas tradicionais continuam

acontecendo, apesar de ter aconlecido avan~os para 0 modelo de escola proposlO pda Escola PluraL

As lram;fonnas:5es proposlas rela Escola Plural nao tratavam apenas de meJhorar a oferta dos

insumos ed"cacionais, ou redimensionar ns curriclilos com a introdu~ao de novas disciplinas. como

inlonna:tica. Ela cxigiu mudans:as mais ousadas e radicais para se atingir os objetivos propostos_ No

dccolTcr da sua implementa~iio. a exigencia dos gestores para que as mtldan~as aconlecessern vern

provocando conflitos com vfuios dos atores interessados. Afirmamos que estes conflitos, a forula

como 0>; atore, estrategicos estao se articlilando e jogando, as estrategias dos principais Mores frente us

exigcncias da PBH. estao comprometendo as mudans:as ot'ganizacionais das IUlidadcs cscolarcs c do

sistema municipal de ensino e, cOll8equenternente. os resultados da Escola PluraL

"Esto, dodos estao cOnlidos na pesquiso l'ealizada pelo GAMElUFMG em 2000 e 00' relat6rio, de inclu<ITo produzidos
polo GAMElUFMG u pal'lir de 2005 quando foi desenvol\'ido 0 Projeto Agenda 200512006 que procuwu "valiar 0 sistema
~duc"cion"l de BH apos 10 "no, da implanta,ao da Escola Plural.
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implementada?

Aereditamos que a implemcnta~ao da Escola Plural depende, em grande medida, das Illudan~a>o que cOll>eguiu prodllzir na organiza<;ao e no funcionamento das escolas. Contlldo. sabemos que 0

desenho de uma polfliea edueaeional e uma situa~ao ideal. Mas, e ele a referencia para as mudan<;as e

o funcionamento do sistema. Assim, a Escola Plural sem implementada se as cseolas c 0 sistema

edllcacional estiverem modifieados na dire~ao do modelo proposto e dos principios cstabclecidos.

Portanto, para sabermos 0 nivel das tmnsformao;oes e neeessario conhcccr nm pouco do dcscnho da

Escola Plural e compani-Io com 0 que encontramos nas escolas pesqllisadas e no sistema Jmmicipal de

cllsino. Esta compara~iio po>sibilitani responder a estas qnestoes: sc a implementa~ao da Escola Plural

depende das transformao;6es organizacionais nas unidades escolares e no sistcma municipal de cnsino,

cm que Illedida esta> mudan~as aconteceram? Quais motivos dificultaram que elas aeontecessem?

Quais conflitos. arenas e atores impuseralll maiores difieuldades na sua implemcnta~ao? Como 05

gcstOl'cs estiio se posicionando e agindo frente a estes conflitos, arenas e atores? Quc fatOl'es cxplieam

as dificuldades de mudan<;a> urganizacionais nas unidades escolares para que a Eseola Plural sejao

4.1- Ponlos centrais do diagnoslico do Sistema Municipal de Elisino que orientou a Escola

Plural.

o

A identificao;iio do diagnostico e uma tarefa importante, pois, cntre outras eoisas, de aponta

para onde devem encaminhar os focos da interven~iio e a dire~ao da reforma edueacional. Alem disto,

ele pade no> urereeer uma leitura que a equipe pedagogica da SMEDIPBH, a epoca da implanta~iio da

Escola Plural. ra7.ia do seu sistema educacionaL A>sim, a interveno;iio e a refonna se ju>tificam pela

con>lala~iio de que havia problemas nas cscolas municipais. 0 tipo de problema e, con,equentemente,

a fonna de intelvcll~ao sao resultados do diagnostico. Porlanto, pam compreendennos os pontos e os

motivos da intelven~ao proposta pela Escola Plural na RME, pl'ccisamos idclllificar os seus elemcntos

ccntmis.

o

Veiga e Barbosa cOll>ideraram que 0 diugnostico que servill de base para a Escola Plural traz

consigo a cOll>tatu~iio da ineficj;~ll<:ia du sistema educaciollill de Belo Horizonte. Para estas autoras, ate

af nao havia novidadc, pois csta conslata~ao tambcm c fcila por outro, autores filiados as mais

diversas correntes de pen>amenlo. A ineficiencia esta relacionada com os altos indices de reprovao;iio,

repetencia e evaMio. COllllldo, elas con,ideraram que 0 diagn6Slico dos aulore.' da E,cola Plural foi

alem da cOllstata~iio dcscrita acima e illcluiu

"os prujelus e as experiencius qlle temam sllperar 0 problema. E au fMerem is.5O
estendem a crftica aos pr6prios cOllteudos tmnsmitidos em llossas e>colas,
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ultrapassando 0 plano organizacionaL Como varias outra, pmpm;tas, a Escola
Plural parte du pressupo:;to de que eabe 11 educa~ao escolar fOlruar cidadiios.
Mas para isso enecessaria disclllir COlllClido e forma do !lOSSO sistema cscolar."
(Veigae Barbosa 1996, pp. 59 e 60)

o diagn6slico nao se furtou as constala<;oes reilas pelas diversas correntes de pensamento

educacional em relao;1io ao sistema educacional brasileiro. Ou seja, constatoll que havia urn grande

numero de reprova<;au, repetenda e evasiio. E, por este motivo. 0 sistema era illeficiente. No entanto,

clc rcconhece que esta realidade illcomodava, principalmente, os professores. Que tomarmll a

iniciativa de intervir e tentar rnodificar a realidade das suus unidades de ensi.nG, utraves da dabora~iio

dos Projetos Politicos Pedag6gicos que dessem cOllta de emrelltar estes problemas. A SMEDIPBH

COIlStalOU estas illiciativas presentes em varias escolas da R/I.1E e descreveu a sua importancia da

scguinte fonna,

"quando analisamo~ os Projetos Polflico-Pedag6gico das escolas, logo
percebemos que, em todos des, hii um objetivo central: reduzir a evasiio, a
reprovao;ao e a repetellcia. as profissionais da cducao;ao, na mcdida em que
avano;aram no rceonhccimelllO e defe~u de seu~ direilOs, lomaram-se mai~

sensiveis as desiguuldades e aos multiplos processos de exclusiio ainda
persistentes na nossa sociedade e, sobretudo, na illstituio;ao de que sao
respollsiiveis: a escola." (SMED 1994)

Percebemos, a partir do que [oi exposto, que a equipe da SMED/PBH reconheceu 0 ceniirio de

cxclusao presente ua RME e buscou emrentii-la aliando-se as iniciativas dos professores. POl' isso, deu

a elas urn cariller oricial. Conludo, ela avano;ou urn poueo mais ua visiio do que acontecia no sis lema

municipal de ensino e eonclui que

"a cstrutura de nosso sistema eseolar e a cultura que 0 legitima sao sdetivas c
excludentes. A no<;~a e~cola enquanlo in<;tilui<;ao - para ah~m da boa vonlade de
seus meslres - manlern a mesma (Jssatura rigida e excludenle, desde que [oi
constitufda hii mais de um seculo." (Idem)

Dois pOlllOS preei<;am ser eonsiderado, nesla afirrna<;iio. Primeiro, 0 reconhecimenlo de que !Iii

lima ossatura rfgida no <;istema edlLcacional, con~lill[fda hii rnais de urn seculo que se rnanlem aliva. E,

por isso, preci~a <;er modificada na <;ua raiz. E, <;cgundo, nao ha~tam as iniciativas individuai<; c dc boa

vontade dos profcssor", Somcntc uma a<;ao instilUeional, vinda da SMED, Ccapaz dc altcrar de forma

radical a eSll1l111ra do sistema municipal de ensino. Neste sentido, a Escola Plural se prop0e a allerar a

esln,llura do ~istema municipal. Para quc iSIO OCOlTCS<;C, cIa identificou 0<; foco<; dc CXclllSlio que

deveriam <;cr alterados pela interven<;ao proposta. Estes focos fazem parte da rotilla das escolas

mllnicipais e se enquadram naquilo que os anlores da Escola Plural chamararn de modelo lradicional.

A propo~la da Escola Plural apre"entou 8 (OiIO) eixos, chamado" de "nortcadorcs". Slio des:

uUma inlervcno;ao Colcliva mais radicar, "Sensibilidade com a totaJidade da forma~iio hurnanau, "a
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Escola como tempo de vivl.!ncia cultural". "Escola experiencia de produ<;iio coletiva", "as virtualidades

o da materialidade da escola", "a vivencia de carla idade de fonna<;ao scm ;lIlemlp<;ao". "socializa<;iio

adcqunda a cada idade-ciclo de forma<;ao" e "nova idcllIidade da escola, nova identidade do scu

profissional". Aprofundaremos a analise des!Cs eixos mais a [rente. Porem, cada eixo apresentava os

principios do progrmna e a dit"C<;:ao para onde deveriam eaminbar as mudall~as na rotina das escolas.

Junlamente com a apresema<;:ao dos eixos, havia uma refer~ncia ao que era praticado nas escolas.

Havia um diagoostico especifieo de eada ponto que sofria a inlerven<;:ao. Nao podemos deixar de

re,salt.ar que a Escola Plural propos uma intervell<;ao radical em lodos os setores da vida das escolas.

Para os alllorcs da Escola Plural, a forum como estava organizado 0 sistema educacional

municipal, seus ohjetivos, a organizm;iio dos tempos e do> espa~os nus unidades escolares, limitavam

a> possibilidades de aprendizagem e reduzia 0 escopo da educa<;:iio municipal. Para des, a

"Lei 5.692/71, aioda em vigor, eSlreilOu no>so Sistema Escolar, impondo
curriclilos orientados basicamente ao domfnio de habilidades e saberes, para a
itlser<;:ao no mercado de trabalho. Oulms dimensocs da fonna<;:ao humana foram
mal'ginalizados.
Nossa escola foi perdendo progressivameote ~ua fun<;:ao socializadom, ao
mesrno tempo em que as idelltidades ~6cio"cultllrais dos cidadaos
diversificavaln." (SMED/PBH 1994)

Ao limitar 0 objelivo da educa<;:iio a inser<;:ao no rnercado de lrabalho, nao assegurava que a educa<;:ao

era urn direito. Ela era eonsiderada um tempo de prepara<;:ao para etapas po>teriores na vida dos

alunos. As escolas tinham um currfculo rcstl'ito voltado quase que exc1nsivamenle para a [omla~ao

tcenica. Por este motivo, elas foram perdendo a sua fUll~ao socializadora, pois 0 centro do proeesso

edllcaeional passou a ser uma lisla de cOllte\ldos program:hicos, distl'ibuidos ao longo do proeesso de

fonna~ao do estudante. 0 tempo de vivencia escolar, de troca:; de experiencias, de convivencla

o coletiva, de conslru~ao de outro> ,abere>, alem daquele> contidos nos programas, deixou de exi:;tir. A

LDB de 1971 estaheleceu fun~i'ies mlnima.<; para os sistemas edneaeionais e para as eseola.<;.

A eenlralidade da fomla~ffo voltada para os saberes teenicos redllZiu os e.<;pa~o.<; e tempos de

aprendizagens. Estes fieal'am restrilOs aos espa~os das salas-de-aula e ao tempo de cada aula. A Escola

Plural identifieou esta situa<;:ao Ila RME ao revelar que a

""escola esta fechada em si mesma em seus rituais de lransmissao, promo~iio 
reten~ao. enquanto a cidade recria sua cultura. sells valores elico> e cria novos
lempos-espa~os, novos ritllais publicos de vivencias clliturais." (Idem)

o
Estes rituals rcs(l'itos c rigidos. POllCD abertos pnrn outras expel'icncias alem daquclas estabelecidas

pelos programus e grade> curTIculares. irnpllnham grundes uhslaculus a serem vencido:; pelas criun<;us,

actole>celltes e joven5 provenienles do, ,elore, populares. Para estes, e,ta eSlrulura e"colar dificultava

a sua progrcs<;iio a scries uvnn<;adns c os sllcessivos fracassos significavam n sua exdusao do sistema
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momenta. A evidencia disto apareceu quando ° diagnostico de:;creveu 0 que sedam a:; priltica:;

tradicionais. Ao descreve-las, fica suhentendido que faziam parte da rotina das escolas municipais.

Assim, os gestores acreditavam que a

"experiellcia escolar tradicional, tanto para 0 alooo como para 0 professor, tem
sc concentrado na trallsmissao-I'cccpl;ao de infomms:6es e saheres. Vma
educas;1io bandria. Entre tanto as pessoas apenas se formam na medida em que
participam do processo de sua produs:iio. COllstroem-se participalldo Ila
produs:ao da propria existencia e na construs:ao da cidadc, do conhecimcnto, dos
valol'cs, da cullura..." (SMED/PBH 1994)

escolar. A ncccssidade de insers;iio precoce no mercado de trabalho, as carencias materiais e a falta deo estrulllra familiar agmvavam a silllas;1io. Os altos niimeros de reprovas;1io, repetencia e evasiio,

principalmente das crians;as e adolesccmes, comprovam esta afinnas;ao.

o diagnostico da SMED comprovou que havia experiencias inovadoras no sentido de alargar

os cspas;os e tempos de aprendilagem e fugir do ritual restrito estabelecido pela Lei 5692171 e pela

pnitica rotincira das escolas municipais. Contudo, 0 diagnostico lliio apomou a imensidade destas

expericncias inovadoms. Ele reconheceu a sua existellcia e importancia, mas nao identificou em

quantas cscolas elas aconteciam e 0 quanta rompiam com a fonna tradicional de edncas:ao.

Ao identificar a presens:a desta conceps;iio restrita do papel da escola, dos seus tempo e

espas;os, 0 diagnostico revelou tambem que 0:; papeis desempenlmdos pelos sellS pl'incipais atores

eram rigidos. A:; experiencias de aprendizagem eram individuais e dependiam do empenho de cada

urn. Ou seja, 0 processo de ensino-aprendizagem dependia da capacidade de cada alnno e do empenho

do profe:;sor. E:;ta era nma realidade que estava muito presente nas e:;colas mooicipais naqueleo

Comudo, havia experiencias illovadoras empreendidas pOI' professores em diversas unidades de

ensino. Estas apolltavam para a construs;ao coletiva dos sabere:; e das pniticas escolares. Neste selltido,

o a Escola Plural reconheceu ljue a participa<;iiO dos alunos, profe:;sores, pai:;, profi>siollais das escolas e

outros atores das cOlllunidades e>;colares, era uma necessidade na vida da:; e:;colas municipais e para 0

melhor desempenho acadi!mico de scus alllllos. Os conhecimentos e saberes prodnzidos pcla

pmticipa<;ao e pebs trocas de expericncias ganharam rclevancia. Havia a preocupas:1io em asscgurar a

continuidade destes cspm;:os e tempos para participas:ao e convivcneia da comunidade eseolar. A

cerleza da importfincia para a vida das escolas dos seus espa<;os coletivos, eSlUva llas experiellcms

illovadoras vividas por mllitas escolas, manifestas em seus Projetos Politico-Pedagogicos.

Ha, tambem, no diagnostico a identifica~ao da importiincia dos tempos de fonna<;iio coletiva. A

preocupas;ao estava voltada para o~ ri~cos criado, pela ,egmentas:ao e separas;ao dos tempos deo fOlma<;iio, muito comum no modclo tradicional de escola. Esta sillla~1io dificnltava a aprendizagem e

socializas;1io das cl'ians;as. Ncste caso, 0 docllmento considerou que havia nas escolas a
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o
"separao;ao entre tempo de fonna.;1io e tempo de a<;1io, tempu de infiincia e
tempo de adulto, fel do tempo de escola uma clapa que so Cllcontm scutido
enquanto PREPARAyAo para os OlltroS tempos. A infancia e a adolesc~ocia

deixaram de ter sentido em 8i cornu idade:; especificas de vivencia de direilOs. A
crian<;a e 0 adolescellte nilo sao reconhccidos como sujeitos de direitos no
presente. Oaf que a cscola s6 se pensa como tempo de prepara<;ao para a
vivencia" (Idem)

Esta visao dos tempos escalare, encOlltruvu-se amplamente disseminada relas escolas da RME,

como reconheceu a SMED, 0 diagn6stico deixou evidente a uusencia da cOllcepo;ao do direito a

educa<;1io, a fanna.,ao c a vivencia para as crian<;as e adolescentes. Por este motivo, havia a

preocupa<;ao em quchrar esta J6gica e, para isso, propunham a reordenas;ao dos tempos escolares

segundo os ciclos de idade. Mas, eles reconheciam que a proposta de reordena~ao dos tempos e

espayos escolares nao era uma novidade. Mesmo dianle das restris;oes legais impostas, principalmente,

para os professorcs, algumas expericncias foram idenlificadas. E ele descreveu da seguinte forma 0o que encontrou nas eseolas munieipais,

"eneontramos na Rede Mllilicip31 expcricnelas significativas, que prctcudem
rcduzir as rupturas nos processo de soeiaJir.a<;ao provocadas pela reprovayao e
eonseqiiente repelencia, Os profis>ionais da eseola publica popular vern
reagilldo a essa realidade crollica, ora com medidas tmdicionais, ora mais
radicais. (SMED/PBH 1994)

Ao reJatar as inicialivas dos profes>ores em reduzir os proce>sos de rupturas, 0 documento

reconheeeu que havia rupturas nas escolas municipais. E que eJas representavam urn grave problema a

ser enfrelltado pcl3 RME. Pam impedir a m31lllteus;ao deste problema. principalmente para as crian~as,

adolesecmcs e jovens, ela prop5e 3 cl'ia~ao dos Ciclos de Fonnas;iio. Jnicialmenle foram propo,tos 3

ciclos ellvolvendo a in£iincia, pre-adolescencia e adolescencia. E previ3 prn:a alguns 3110S mais tarde a

o erias;iio do 4" cicio envolvendo a juvelltllde. Os Ciclo> de Fonna~ao se opdem com mais illtellsidade ao

modelo de organi~,ayiio que vigorava. A wa adoyuo ,igniricava que 0 centro do proces>o educacionaJ

passava a ser as experienciai; dos altmos, l{picas de cada idade. E, Ilao mais uma grade curricular, com

programas e eontel\dos prc-cstabelecidos.

Os Ciclos de Fonnayao, a ampliayiio dos tempos e do., espa<;os de rorrnayiio e a nova

concepyao dc curriculo e de progressao uo sistema edueacioual se opuuham 11 concepyao tradiciollal de

tempo escolar e aos desdobramenlO, decorrenles deJa. Esta ordena<;;ao lradicionul do tempo escolar e

as suas conscqiicllcias Cllcontmvam-se muito pl'esentes nas escolas municipai<;. Foi 0 que eonstatoll 0

o
diagnostico. Paru os gestore> municipais, a logica tradicional era orientada pel3

"16giea 'transmissiva', que organiza todos os lempm; e 0, espayos muto do
professor qu.anto do aluno, em torno do, 'eonleudos' a serem transmitidos e
aprendidos. (. ..)
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o
Essa logica temporal da prioridade ao cuniter 'precedente' e 'acurnulativo' dos
contclidos, de sua transmissao c aprova~1io. (...J
Essa logica lemporal se articula em torno de sup(JSloS 'filmos medios' de
aprcndizagem.
C··)
Essa 16gica temporal supoe a 'simultaneidade' de aprendizagens. C.. )
Essa 16gica trabalha com tcmpos prcdcfinidos para cada dominio c habilidade:
tempo para aquisi<;ao da escrita, calculo etc. C.. )
Essa l6gica temporal vern sendo reduzida a tempos cada vez mais curtos. (. .. )
E,sa 16gica lemporal e dicot5mica:' (SMED/PBH 1994)

o diagn6,tico e~p5s que havia llma ossatura e uma 16gica no sistema municipal de educa<;ao

que cxdui, principalmente, as crian<;as, adolescenles e jovens pobres. Alterar 0 quadro de exdusao

significa aherar toda esla 16gica. A descri<;ao foi dara e atacou os pontos centrais da Ol'galliza<;ao e do

funeiollameillo das escolas tradieionais. Os pontos destacados foram: a centralidade dos conteudos; a

necessidade de acumula<;ao desles conteudos para aprova<;ao e progressao no sistema cducacional; a

o necessidade de conseguir uma media em todas as disciplinas, ou scja, 0 born altmo 6 aque1e que se

mantem na media; a ncccssidade de aprcndcr uma scrie de conteudos ao mesmo tempo; a divisao do

lempo escolar em series auuais; cada scrie e dividida em bimestres; os eOlltetidos escolares sao

predefinidos para cada serie, para cada bimestre e para cada mes, atraves dos planejamentos e pIanos

de curso; e os tempos escolares sao fragmelltados e divididos em tempo para cada coisa e,

nonllalmellte, estes lempo, :;ao muito curtos. Alem do que roi descrilo antenonnente, 0 diagn6stico

chamou a ateno;ao para 0 fato de que 0

o

o

"tempo escolar obcdccc a nOla logica institucionalizada que se imp6e sabre os
alunus e sobre os profissionais un edl\ca~ao. Entender essa 16gica c fundamental
para entender muilQs dos problemas nunica> dn educa~1io escolar. E
fundamental, 50bretudo, para entender e corrigir os problemas de evasao,
reprova~1io e l'cpctcncia, 0 crollico fracasso csco[ar que excJui os setores
populares do sell direilO iI. edllca~1io b;is;ca. E fUlldamental, para cntender patte
da:; tensile:; dos profis,;ionais com 0 trabalho escolar." (Idem) (grifo nosso)

o chamaI' a aten<;ao para 0 fato de que e,ta 16gica ou organiza<;ao escolar eneontnwa-:;e

instimciollalizada, significa que 0 uocumento reconhecia que ela e amplamemc accim. E, pOl' is:;o, era

amplamente praticada na RME. Ademais, havia 0 reconhecimellto de que eram estas mtinas das

escolas que geravam a exdusao. Ora. alterar todo este sistema significava mudar 0 modo de agir das

escolas municipai,>, Esta, com certcza, nao era Ulna tarefa faeiL Contudo, chamamos a aten<;ao para 0

fato de que muitas escolas jn estavam tomando a iniciativa para alterar 0 cenario. Mas, ele nao cxpos 0

mlmcm das escolas que procuravam alterar as suas mtinas e em que medida as suas iniciativas
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analisar 0 desenho que originou dele.

significavam a ruptUflI com 0 modelo tradicional. Ressaltamos que aherar luna Oll amra caractcristica,o DaU significava que havia a disposi~1io dos pl'Ofcssores em alterar toda a rotina <las escolas e de Ladas

as escolas. Neste scnlida, julgamos que 0 diagn6stico sllpcrcstimava a profundidade e a extensiio das

experiencias inovudoras das escolas municipais. Ao se referir as experiencias das escolas emergentes

como urn falo COITlum nas escolas mlluicipais, aliinenlaram os risC08 em rela<;1io a implemenla<;1io da

Escola PluraL Pois, ao acredilar que as experiencius educativas inovadoras era uma priitica comum

entre os professores, os gestares nao tiveram 0 cuidado de mobilizUT os recursos necessario5 para

S\1stemar a reforma educacional que implementavam.

No eolaoto, nao desconhecemos a comgem, por parle dos ge>;tores municipai>, em mostrar as

entranhas das escolas e do Sistema Municipal de Ensino de Belo Horizonte. 0 diagn6slico tocou em

quest6es centrais da rotina das escolas e apontou para transroI111a~6es necessilrias para q...e ele

buscasse atingir os seus objetivos de inc1usao das crian<;as e adole,cente, provenientes das camadas

populares da sociedade helorizontina. Assim, tendo em vista 0 diagn6stico, procuraremos a seguiro
4.2- Algumlls caracteristicas do desenho da Escola Plural

o

A Escola Plural pode ser reconhecida como uma ousada de reforma educaclonaL Ela se propos

imerferir no sistema educacional de Belo Horimnle, pois tinha objetivos que iam alem da redu~ao da

reprova<;ao, repetencia e evasiio. No limite, ela huscava a inclusao das crian<;as e jovens provenientes

das camadas populares no sistema educacional de fornm efetiva. melhorar 0 scu desempcnho

academico, reduzir a dcsigllaldade cducacional e, por fim, a sua illclusao e a transforma~ao social. A

refonna originou da necessidade de modificar 0 sistema que vigorava, puis segundo os seus

idealizadorcs

"a estfl.,tura de nosso sistema escolar e a cullum que 0 legitima sao seletivas e
excludenle:;. A llossa escola ellquanlo im;titui<;ao - para alem da boa "ontade de
scus mestres - mant6n a mesma ossamra rigida e excludente, deslie que foi
constilllfda ha mnis dc um scculo." (SMED/PBH 1994)

o

Esses objetivos noS levam a enlender que nao .~e tratava apenas de lima leve e parcial

interven~ao no sistcma. As medidas teriam que ser profundas e alterar de fonna radical toda a e:;tnttura

cducaciollal da Prefeitura de Helo Horizonle. Dalhen de~creve as.~im a propo~la conlida no dc~ellho da

E:;cola Plural,

" 0 Programa propos uma altera~uo radical na organiza~uo do lrabalho escolar,
com inslitui~ilo de novos tempos e espa~os escolares. Propos 0 rompimenlO com
os proccssos lradicionais e lecnicistas de ellsino; a elimina~ilo dos mecanismo,
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de reprovas:iio escalar pr6prios da concep<;ao seletiva e excludente de avalia<;ii ~ 'Q
e a inlrodu<;iio de uma nova rela<;iio edllcativa onde todo> avaliam rodos ~ g,~
buscam novas semidos c significado<; para 0 conteiido escolar e 0 processo dd t! ~
esco[at;za<;ao:' (Dalben 2000, p 12) \ '3,--"

o Programa aprC5cIltava 4 lllkleos designados como vertebradores. Sao des: "os eixos

norteadorcs", "rcorganiza<;iio dos tempos csco]ares", "os processos de forma<;iio plural" e "n avalia<;iio

oa Escola Plural". Os cixos norteadores, por sua ve~, sao: "uma interven<;iio coletiva mais radical",

"sensibilidade com a totalidadc da fonna<;1io humana", "a escula como tempo de vivellcia cultural",

"esclliu experiencia de produ<;1io coletiva", "as virtllulidades educativRs da materialidade da esco[a", "a

vivencia de cada idade de fOlmal,;ilo scm intcmlp~ilo", "~ociali7..a~ao adequada a cada idade·cido de

fonna~ao" e "nova idclllidade da escola, nova identidade do seu profissional". (SMED/PBH 1994),

Ao cxaminamlOS os seus cixos norteadores, podemos identificar as mudan~as que des buscam

processar. Para elllendermos melhor 0 cometido proposto pelo Programa, basta comparar 0 conteudo

do Programa Escola Plural e as mudan~as que se prop5e a fazer, com as caraclensticas da escola

tradicional. Procuraremos fazer isto ao longo deste trabalho. Mas, voltando para os eixo~ norteadores,

ao afirmar a llecessidade de uma "interveno;ilo coletiva mais radical" na estrlltura do sistema

edllcacional que vigorava, os ge:;tores COllstataram que a

"nossa escola nile e democnitica e igualitaria. Peneira, exdui em nome da
precedencia das ,eries, das avalia~6es, das medias, da unifoffilidade que nao
reconhece a:; difereno;as de rilmos de aprendizagem, de dasse, de genero, de
rno;a, de cu[tura...." (SMED/PBH 1994)

o
au seja. as esco[a:; municipais, ao preservar a estrutura lradicionaL mantinham 0 mecanismo de

exclusao e hierarqui~a~ao ~ociaL N1io eon,ide"lVam que as diferen<;:as de classe, genero, ra~a e cultllra

interferiam nos ritmo, de aprendizagem. E, 0 mais grave, sua organiza~ao e rotillas tratavam de

maneira unifonne estas difereno;as e agravavam 0 proce,~o de excl(1sao. Por este motivo, a altera~ao

deste cenario exigia mna interven~ao radical c a mobilizao;ilo de todos 0, reC(1rsos po,~fveis poi, ~e

tratava de uma estrumra cOllsiderada injusra. Havia a cencza dc que aracar parte do problema nao

acabaria com os mecallismos de exclllsao presentes no sistema edllcucional da PBH.

a diagnuslico considerou que grande parte da" e~eolas que compunha 0 sistema municipal de

cn~ino fullCiollUVU de forma tradicionui. Nelas vigorava um moddo vollado para trallsmissao de

comeudos, em que 0 centro da aprendizagem oS quase que exclusivamente a sala-de-aula, as avaJia~6es

eram feitas ao final dos bimcstrcs e ccntmdas na fixuo;ffo de contel1dos, huvia lIma grade clImclllar tha

o e valida para todas as cscolas da RME, os programas cram prc-dcfinidos, os mos de illdisciplina cram

punidos com severidade. em mllitas esco[as havia testes de :;ele.;:ao para 0 acesso. E:;ta e:;trutura do
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dos alunos, professores e toda a cumunidade escolar, fossem eonsiderados como inSlllllOS necessarios

para prodn~iio de conhecimentos, Conhecimentos estes que deveriam ser companilhados por

professores e alunos. Com esta visiio, a organizayiio com base em series, bimestres, etapas, capitulos

de Iivros did:iticos e Glltros nao linham lIlais senlido. Tambem, a entllnnayiio com base apenas nos

aspectos cognitivos perdel'ia a rnziio de existir. Em sell lugar, foi proposta a organizayao dos tempos

escolares tomando como referencia os ciclos de idade e de desenvolvimento dos indivfdllOS, Oll seja, 0

cicio da infiincia, adolesCellCia e juventnde. 0 primeiro cicio de 3 anos, e,tava voltado para as cl'ian<;:as

de 6, 7 e 8 anos de idade; 0 segundo ciclo para pre-adolescentes com idades de 9, 10 e 11 anos; e,

finalmente, 0 terceiro ciclo para adolescentes com idade de 12, 13 e 14 aHOS (SMEDfPBH 1994),

Como u referencia dos ciclos de fonna~iio em II experiencia humuna e niio mai:; os

conhecimentos tido, como dida:ticos, nao havia mais a neeessidade de relen~ii058. A introdu~iio dos

ciclos de forma~ao exigill lima nova concepyiio de entlllma~iio, progressiio no sistema edllcacional e a

allscncia de retenyao. Os ciclos exigiram, tambem, novas formas de avaliayoes. E,tas teriam um omro

:;ignificado mais amplo e que transcendia a verificayiio da simples mcmOl'izayilo dc determinados

contelidos. Por e:;tas raz6es, as uvalia~6es na Escola Plural grulharam grrulde impol1iincia e deveriam

ser utilizados Hulltiplos metodos c quc

sistema municipal de ellsino produzia uma grande qUllntidade de reprova~ao, rctcn~ao, cvasao e,

o conscqucntcmcmc, a exclll';ao.

A Escola Plural propunha uma rurma~iio que levava em considerayao a fonnayiio integral dos

individliOS e nao apenas os aspectos cognitivos. As escolas da rede municipal deveriam se transforrnar

em centros de vivencia intensa e coletiva. E nao um Ingar dc prepara~ao para etapas po:;teriores da

vida de ,eus estl.ldantes. Alem disto, os elaboradores da Escola Plural consideraram que havia lima

dissoniincia entre as escolas e a vida. Enquanto a primeira cominuava fechada e voltada para us sellS

conteudos disciplinares, mllitas vezes, vazios de vida e scm sentido para muitos alunos, a segunda

vinha se renovando com imensa rapidez e diversificando as suas fontes de eultura, principalmenle,

com 0 avan~o da democracia e das novas tecnologias. Por isso, as escolas deveriam se transfomlar em

espa~os de vivencia cultural, de pfiltica da cidadania, de respeito, tolerilneia e de intera~oes.

Neste sentido, a renovayiio da escola exigia quc todos os sens espa~os lossem considerados

espa~os de aprendizllgem. E, todos os momentos vividos dentro e fora da eseola qne envolviam a vidao

o

o

"A rele""ilo lem aparecido no< c,,"do< 'obre 0 E,cola Plural COIM urn do, pon~" d. mainr conlli~,_ E ale mc,mO a
po'i"iio do SIvlEDIPBH ,em o>cil"do entre 0 suu permi,.,ao cOm cri,crio<. tOmO" pmp"-'lo pel" dc'cnho original e 0 que
vigora hoje, ale a sua aboli"ao lOlal como ocorreu na gesrfio da Secreldrin Pmfessom Maria Ceres (1997 - 2(J(J()), Segundo
os documentos produzidos peta SMED. a reten,ao ,6 faz ,enrido em um si'tema que tern como oem", os conteudos e qlle a
a"alial'ao giru em Weno da sua apr••n,ao par parte do' aluno,. Em urn sisrema ",colar que lem como um do' ,eus objetivos
reduzir 0" acabar com a relen"fio e que se organila a panir d"s experiendos de vida do' seu, ulunos, nao faz 'entido reter
alunos em uma mesma 'erie. A reten,fio fa' pmte do Inodelo merilocrdlico de educa,ao. A E'coln Plural tem como
principia 0 direilo universai das crian,a" adolescemes. joven, e "dullO' a educa"ao basic".
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o "vana:; fontes de iuformao;ao sobre 0 alnno sejam consideradas importalltes,
sem hicrarqnia dc validade. Que a avaliao;uo seja considerada um aspecto
inlegrante do processo de ensillo-aprendizagcm c dcscnvolvimento do
educando. Que a informao;ao obtida nos processos avalialivos seja foute de
apoio ao educando em sen processo de escolarizao;iio, e nao de argumcnto de
autoridade para exduir 0 alulIo" (SMED!PBH 1996. P 22)_

Esta vJsao ampla de avaliao;iio estava coerentcmcntc vincnlada a visao ampla de curriculo

proposta pelo programa. A visiio ampJiada de curriculo considerava que todD!; os esp~os e tempos da

escola eram momentos de aprendizagem. ESla propOSla nao combinava com a rorma de avaliao;ao

presa aos conteudos que impedia a visao mais ampla do aluno e as suas inter~5es nos diversos

momentos e espao;os da vida escolar. Alem disto, niio havia mais a nccessidade de uma !iSla de

conteudos especfficos para cada serie, tao comum lIOS programas escolares tradicionais. A Escola

o Plural propunha que os conteudos deveriam estar submetidos as demandas dc cada turma e ser

introduzidos no universo dos alunos atraves dos projetos. Os projetos possibilitariam a vinculao;ao

entre os conleudos bi~l6rica e ~ocialmente conSlrufdos pela humanidade e colocados em muitos livros

e manuais, com as demandas e as necessidades dos edncandos. Por isso, nao razia mais selltido manler

os cunicl\lo~ fixos com lislas fcchadas de conteudos isolados e I'ragmentados, muitas ve7.es, diSlante~

da vida dos estudantes.

produzidas pela escolariza<;uo para inserir-8e socialmellle e trallsfollnar a sua realidade.

A proposta de ciclos de forma~ao veio acompanhada da proposta de mptura com a centralidade

dos conleiidos e com a progressao nos sislema educacional baseada apenas nos aspectos cognitivos. Os

ciclos se vollavam para as COlllpelencias e necessidades e.specfficas de cada idade e propunham uma

nova rorma de entlErmao;iio das e~colas. E~las deveriam colocar seu, alun08 em turrna, uliI;~ando

o apena8 0 erilerio de ;dade para ;sso. A Just;ficativa para e~le novo modelo de enturma<;uo e8tava nos

inleresses e necessidadcs comuns a cada cido de ;dadc. Para os antores da Escola Plural, perm;tir que

os alunos intcrajam com os seus pares de idade, possibilita a trocn de expcriencias, 0 lnlbalho com

pl'Ojctos especfficos para cada idade e a adequa<;iio da lingungem para cada cicio.

Este desenho da Escola Plnml, resumidamente colocado aqui, nos leva a elaborar a seguinte

pergullla: de que tipo de polftica educaciQnal a Escola Plural se aproxima? 0 tipo de polftica

edlLcacionaI define 0 grau dc dificuldadc na SlEa implcmcnta~iio. Reafimlamos que a Escola Plural is

uma politica educacional voltada para equidade. Ou seja, 0 seu foco principal sao as crian<;as,

adole8cenles e joveIl~ que sc cnconlrava em ,itlEa~iio de cxdusiio social. E tull dos setJs objctivos era

melhorar 0 dcscmpcnho escolar destes alunos, pnra que eles pudessem fnzer uso das compelenciaso
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o 4.3- Os focus de interveno;iiu da Escola Plural: a constru.;;iio de urn sistema educaciunal voltado

para equidade

o

o

o

Ap6s a n\pida descri~ao do cOllteudo da Escola Plural, buscamos idenlificar neSla politica

educacional as caracterfsticas que a colocam no ral daquelas voltadas para a equidade. Sabemo> que as

diferell~as entre as polfticas educaciollais estao relacionadas com os ohjetivos que almejam, com os

scus conteudos e com os meios milizados para implcmcntar scus conteildos e alingir os seu> objetivos.

Apesar de as refonnas fazerem palie da rotina dos sistemas educaciollais. consegllimos identificar tn's

lipos principais de politicas. Sao elas, as voltadas para 0 accsso, ilquelas voltaJas para a qualidade e

aquelas voltadas para equidade educacional (Maliinic 2001, Molina 2000, Corrales 1999).

Como ja lratamos anteriormente das caraclerislicas dc cada uma deJas, nau cabe retom;i-Ias

aqui. Na verdade, queremos mostrar que as polfticas voltadas para equidadc cducaciollal aprcscntam

grande dificuldade de implementa~ao. Esta dificuldade, em parte, 6 cxplicada porquc ela, alteram de

forma radical 0 funcionamento e a organi~.ao;;uo das escolas. Este fato gera cOllflitos e resistellcias,

prillcipalmente, daqueles atore:; que tern sua ratilla modificada pela nova orgallizao;;ao origillada da

polfliea educacional que eSla sendo implementada. Sendo a Escola Plural uma polftica educacioual

pr6-equidade, evidentemente que lera lodas as diflculdades que cercam a implementa<;uo deste tipo de

polflica.

A dificuldade de implementao;;ao das politicas educacionais voltadas para a equidade pode ter

diversos Illotivo:;. Entre ele> destacamos que este tipo de politica precisa conter todos os e1cmentos da,

politicas educacionais voltadas para 0 acesso e para qualidade. Al6m di:;to, ela avano;;a para outro:;

aspectos nuo alcano;;ados pelos dois lipos cilados anteriormente. Ela as>egura que deva ocorrer uma

equidade no acesso. na pennanencia e os tempos e espao;;os escolare, devam ser alterados, a fim de

assegurar quc as experiencias cducacionais e 05 sabercs nao cscolarcs dos alunos sejam considerados

no processo dc cl15illo-aprendizagem. Para que isto ocon'a, sno neeessarias Tlludano;;as na organizao;;1io

do sistema educacional e no fUllcionamellto das ullidades escolares. Estas mudan~as tocam em

interesses e rot ina:; fortelllellte cOl15olidadas que reagem se opoudo as rcfOlmas educacionais. A

oposio;;ao dos atores que perdem com a nova polftica educacional coloea em risco 0., seus resultados.

Para que as escolas garantam as crian~as, adoJescelltes e jovell:; as coudio;;5es necessarias para 0

seu de:;envolvilllento edu<:acional e necessaria a mobiliza~1io de uma grande quantidade de rccursosl9
.

'" Cabo "qui de3lao"l' nOYameme que" concep<;ao de "'Cll1'SO lLtilizodn pOl' esl" P'f'squisa considera todos as lipos de
,"ourso, necess"rios para implal11ar e s"sten~1r a polirica. Neste coso. Mio os recllrsos fLnanceiros. politicos. instlUicionai,.
!c""ico<, materiais. ,oeiais emre Ollt1'O' (Moble 2000)
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mobilizam recuISOS financeiros de:;tinados aos projetos educacionais para snpcra~ao das dificuldadcs

dos alunos, ampliam a autonomia das unidades escolares para que e:;tas pos:;am construir seu projelo

educacional de acordo com as demandas locais, institui a elei<;ao do:; diretores das unidades escolares

al1m de aumcntar 0 gran dc compromisso das cscolas com as comunidades e vice-versa. Mais

reccntemcntc, cstiio scndo instituidas as avalim;5es cxtemas para verifica~ao do nivel de

dcsenvolvimento das competencias educacionais dos ahUJos, produzidas pelas unidades escolares e

pelos sislemas educacionais. A dcscelltmIiza~ao com a diversifica~iio dos provcdorcs de cduca~ao

tambem faz parle das reformas educacionais voltadas para 0 acesso e qualidade. Em reJa~iio ao sistema

educacional brasileiro, afirmamos que ele se encontra bastante descentralizado e com provedores

diversos. Conllldo, a Lei Federal 9394/96, Lei das D;retri7.e, e Bases da Educa~jjo Nacional (LDBEN),

reglilamentou a dcscentI3liza~jjo e estabelecell as obriga<;oes para 10dos 0:; elites da federa~ao62

(Corrales 1999, Molina 2000, Maninic 2001, Camoy e Castro 1997).

Ademais, as politicas SOCIalS sao, entre as polfticas publicas, aquelas que apresentam uma grande

o capacidade de redislrihui~ao de riquezas, por este mOlivo sao objetos de grandcs disputas entre os

alores sociais. Esta situa~ao aumenta os riscos sobre os sellS resullados (Souza 1976, Santos 1989).

As polfticas educacionais sfio, entre as politicas sociais, aquelas quc apresentam llma grande

capacidade redistriblltiva60. ESla capacidade de redistribl1i~ao de rccursos faz das polfticas

educacionais objetos de displltas intensas. Assim, quanlo nmior a quantidade de recursos mobilizados

por elas, maiores serao os conflilos gerados. As refomms educaciouais voltadas para a equidade sao

aquelas que mobilizam as maiores quantidades de recursos cntrc as polfticas educacionais. Ora, se sao

estas as que mobilizam maiores quantidades de reclUSOS, logo sao clas que e<;tao sujeitas aos mais

diversos tipos de conflitos e riscos de veto.

Alem dis to, as poJiticas educacionais voltadas para eqllidadc incorporam 0, avan~os e

mudano;as provocadas pelas polfticas volladas para 0 acesso e para a qualidadc. Ou seja, mclhoram os

insumos educacionaisGI , buscam a participa~ao das comunidades na gestiio das llllidades escolarcs,

o

o

o

'" Segllndo Sou,o, os polfticas r.distributi\'os siio decididas em ama arena redistribativa. Este coso "refere-se a urna
calegoria de dec;,oes cujo irnpacto e irnensomente agregado. obmngendo va,cas calega";a, ,ociai" n!io ram atrave.' das
linha3 de classe no ,entido sodo-ecvnomico rna;s preciso.'" (Souza 1976, p 55 - %1. A "bra"g~"eia das polilico,
redi3rrlbutiva, I.vario, segundo a outo,". a forma,no de coal izOe, que dl,pulariam 0' 1'eo"1"O' disponfvei3. As dl,pata3 se
dari"m em opol" ou YeW" polftic" prop"'la.
"Consideramu, "om" in'umo, educ"cllln";' tudo" materlol didalico como coderno" tivro" ,ala, de ""ta, equipamemo,
como reITo_pr"jet"re" mime"~'I""fo" ~"piadora,. computad"re" bihli"l""a, etc. Cun,ideTam", tamhem 0' .",,,Ia,
,·on'trufda-'. a ~"nlrala<;iio e" 'alari" d", profe"",",. a' quaJra, polie,pmliva, Ji,poniv"i, para 0 uso ,I"s e,wJanle"
labnrat'Jrin, de ci~ncias e de informatica como i",um", educaci"naia.
"' A Lei e'labeleceu que" en,h,,, b;i,!Co ficarli a cargo d"" munidpio, e e,laJ"a Ja ICdera"ao. Cabend" a"a primeiro, a
provi'ao da educa,;;:" Infamlt e do enslno fandamemal e, aos ,egund"." cabe a proviaao d" en,ino medi". A" governo
federal cabe a provlsao do en3ln" superior. EntrelanlO, os reclLrso, de'tlnad", a" t1"uEleiamel\l" da educo,;;:" Jependem da3
l,"n,re~ncias d" governo fedeml, pols e'lados e munldplos lern pouc" pod.1' de nr,.ecada,u" e dependern em gmnde
medid" d".' Fund", de Panicipn<;ao.
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garantia de suecsso no mcrcado de trabalho (Tedesco 2002). 0 curriculo escolar, 0 sistema de

avalia~ao, 0 espa~o e 0 tempo de aprendizagem e a diseipliua escolar da founa como foram

eonstruidos, passarmn a colocar dificllldades e obslaculos para evolu~ffo no sistema eseolar. Por esta

raziio, os alunos provenientes das familias pobres apresentavam dificuldades nao s6 pm'a eonseguir

acessar 0 sistema. mas, principalmente, peunanecer e desenvolver nele. A reprova~ao, a repetencia e a

evasffo sao rotinas eOlllllIlS para menino, e meninas pobres nos sistemas escolares baseado na

meritoeraeia (Corrales 1999, Fabris 2004).

Porlanto, para que as crian~as, os adoIcseentcs c os jovcus pobres possam efetivamente aeessar,

permanecer e desfmtar do sistema edncacional, desenvolvendo as compctcneias necessaria., para a sua

inclnsiio social. as escolas necessitam ser modificadas. Para que isto aconte~a. os tempos e espa~os de

aprendilagem preci>am ser diversificados e ampliados; 0 sistema de avalia~iio deve levar em eonta

competeucias diver,as e nao, apenas, a mernorizao;uo de in[omlao;oes. muitas veles, sem urn sentido

aparenle com a vida dos eSlUdantes; 0 currieulo deve ,er repen,ado, diversificado e ampliado,

inc1uindo eontclidos e disciplinas rclacionados com 0 muudo e a vida dos alunos. A e1imiua~ao dos

obstaeulos que impcdem 0 aeesso dos alnnos as eseolas e uma neeessidade. Neste caso, a reprova~ao64

Todas as caracteristicas citadas anteriormcnte podem ser encontradas nos sistemaso edueaeionais que proeurmn mclhorar 0 aeesso 011 a qualidade do ensino. Tratando diretamente dos

modelos vohados para equidade, a eduea~ao ai se lransfouna em urn direito basico, universal e

l1\trall';ferivel do cidadao. Por este motivo, ela deixa de ser uma etapa de prepllIa~ao para OUlra etapa

posterior, para se transfonnllI em urn momento de viven<:ia do direito. Os estudmltes, agorn cidadaos

de direitos, neeessitam de uma edl1ea~ao ql1e lhes assegure a inser~ao social e a fOllna~ao das

eompeteneias necessarias para 0 desenvolvimento e exercfcio da cidadania plena61
.

Para garantir uma eduea~ao que assegure as crian~as, adolescentes e jovens uma vlvencla

eidada no interior das eseolas. estas neeessitam modificar de founa significativa a sua organiza~ao.

Por oste motivo, seglUldo Corrales 0 Fabris, as earacteristicas mais imp0l1antes que ceream as polftieas

edueaeionais pm'a equidade sao as mudau~as que oeorrem no interior das unidades escolares. Isto

porqlle, os sistemas edueaeiouais foram eonstrufdos pam atenuer, principalmente os setores medios e

altos das soeicdadcs e as eseolas organizadas para garautir a hier<lrquia social. 0 Sllcesso escolar e ao

o

o

"Cidadonia plena pre"up"e a goram;a do' direito' civi', direitos poHtiCDS e direi{os sociai'. A inexisrencia de "Igum
destes tres direito' impede que haja. c·idadani. {lU que esla seja pre"",i" e vulnenivel, podeodo ser suprimid" a qu.lquer
moment<>. E,i,le urn grande mim"'" de {rab"lh", qU" c,plicam a impOr{anci. <10 g;JT"ntia de'te' <Iirei!", p"a que haja umo
"idadani. pleno e ,u,{on{avol (Carvalh" :l(M):l. Roher« 1997).
'" Emre 0' fa{{lre, que exclui (J olum> pohro d" ,i.'{cm" e'col.T a reprovo,,"" oparece com" urn. mu'" fortc. E,iSlem dados
que re,'elam" alto grau de rcprov.,"" nn ,i,{emo edueocional bro'ilci'" (IncplMEC. IBGE, .,ecrelori", estoduais e
muni"ipai, de educo,;;o). bi''''m c.",-' que chegam 00 "b'urd" de 4()% da' crian,a, ,erern "'p",,,odo, no primeil'O ano de
escolari,."",,. Ne'IO' ,i,,,,ma'" bastanle lradicionai', 0 ovo,lio tambem "pre,ent. numem, oil",.
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para verificar a profundidade dm; mUdan~as propostas e ale que medida ela pode ser considerada uma

poJitica educacional voltada para cquidadc.

Os mldcos vCltcbradorcs da Escola Plural indicam a profundidade das mudan<;:as a que se

propoSe csta rcforma educaciollal e sustelltam 0 programa. Sao qllalro mkleos que estiio colocados da

segllintc forma,

aparccc como urn grande obstaculo 11 progrcssiio do a[uno no sistema e, portanto, para u acesso ao edl1ca~iio.

Alem das mudan~as que necessitam ocorrer nos aspectos diarios da vida escolar, relacionadas

diretamente com os aspectos pedag6gicos, a comunidade onde fuuciona a u11idade escolar deve ser

chamada it participm;iio oa gestiio e no dia-a-dia da escola. A panicipa~ao aparece como demento

forte no dia das esco[as em sistema voltado para equidade. Ela se estende tambcm para a cOl15tm<;:iio

das regras de fuocionamento diariu da escola, as regras disciplinares, atividadcs fcstivas ctc. E obriga

que os contelidos esculares devem produzir II slntese entre os conhecimentos fonna[izados c aquclcs

advindos da vida dos a[u11os. Em s\lItese, estas sao algumas das caracterlsticas consideradas

importantes re[aciollildas na vida de urn sistema que busca reduzir as desigualdadcs cducacionais.

As quest6es que surgem agorJ sao, ate onde vao as mudan~as proposra pela Escola Plural? 0

cOlltetido proposto pela Escola Plural rompeu com u modelo meritocratico de educa~ao e se aproxima

do modelo vollado para equidade? Assim, passaremos a analisar u contetido desta poJitica educaciolla[o

o

"I") Eix05 Norteadores cia E5CQla que queremos. Tenlamos sintel;zar as dire~6es

ou nortes apontados como mais detemlinantes llas experiencias da Rede.
Acreditamos leI acertado aD destacar a busca de lUna escola mais pllU1l.l, dai 0
mote da PROPOSTA, ESCOLA PLURAL.
2") Organiza~ao do trahalho OU a nova logiea de organizayao dos tempos dos
professores. dos alunos e das processos cotidiunos. As experiencias emergentes
nao fkarn na periferia do dia-a-diu cia escola, apontmn novas logieas no
ordcnamcnto temporal do trabalho cscolar.
3") 0" conleLidos e processos. Tenlamos capLar como reorienlar 0 que se ens ina
e aprende, as concep~6e.> e priiticas do que e considerado como 0 fazer diano: 0
processo de ellsino-aprendizagem. Que nova cOllcep~ii.o e que novas pniticas
cmcrgcm dc nossas cscolas;
4") A avalia~ao. Destacamos a avalia~ao, processo polemico, onde se
concentram imlmeras e corajosas experiencias na Rede, pe~a-chave para
qualquer proposta escolar inovadora." (SJ\.1ED!PBH 1994)

Os oucleos vcrlcbradorcs da nova proposta dc cducm,iio da PBH cram bastante ousados e

pl'Opunham uma ruptura com 0 modelo t,Jdiciunal de educa<;iio. Eles afimlavam que a Escola Plural

tiIJha origem nas inllmeras experiencias inovadoras vividas em varias llnidades escolares que

o compunham a rcdc municipal de BH. Falavam da necessidade de uma nova forma de reordenar os

tempos e cspa<;os escolares. E propul1ham que os conteudos e os processos de eusino-aprendilagem
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deveriam ,er modifi~~dos e vohados para uma nova J6gica c que as fonnas de aVlllia~iio tambem

o precisavam passar por modifica~i3es profundas.

Mas, sao os "eixos llOlteadorcs" que cxpocm a direo;1io para oode deveria caminhar 0 sistema

educacional da PBH com a implmltao;1io da Escola PluraL Sao oito eixos que, segundo argumema 0

desenho cia Escola PIma!, rcsultaram das "ayocs emergentes que acontecem nas nossas escolas". a

primeiro deles propiSc "uma intervew;1io coletiva rnais radical" no sistema educacional por parte de

todos os profi,sionais da cdllcuyao da rcdc publica de Belo Horizonte para >uperar de vel, todos os

mecaniSITlos de exclusao, Oil seja, para reduzir e acabar com a eva:;iio, a reprov3o;iio e a repetencia.

Neste scntido. a Escola Plural propos "uma intcrven~1io eoletiva mais radi<:al: intervir lias estruturas

exdudentes e sdetivas." Em I'cla~llo a imerven~llo radical no sistemu, 0 programa reconheceu as

difieuldades que cel'cavam os sellS objetivos, mas eonfinnou a sua inten~1io quando propo,

o "illtervir lIessa logiea e nessa eultura eseolar. Sabemos que nossa prctensao t
mais arriscada do que deixar imacta a maquina que produz a exclus1io e os altos
indices de fraeasso de mais da metade das criulI<;a;;, adolescemes e ate jovens e
adultos dos setures populares. Guia-llos a eonvic<;ilo de que eoncemrar os
esfor<;os da Rede Municipal de Belo Horizonte apenas em minorar os estragos,
os efeitos cm algumas porccntagens cada ano, sem ir it raiz do problema nao e a
rnelhor fonna de garantir 0 direito popular a educa<;ilo e a cultura. Propomos
constmir coletivamenle urn novo oruenamento para a Ednca<;ao Basiea da Rede
Municipal, que seja rnais democratico e iguaJitario do que 0 atual."'
(SMED/PBH 1994)

Ao propor este eixo uorteador ficou claro que a intell<;ao dos geslores da SMEDIPBH era

mobilizar todos os I'ecnrsos possiveis, cnyo]ver todos os professorcs e pcssoal tecnico das suas eseolas

e da estrutnra bnrocratica do sistema municipal de ensino no processo de transfonna~ao da cducao;:ao

o ofertada por sua rede. Fica evidenle, tambem, que nrn dos objetiyos eentrais da Slla politica

educacionaJ era acabar com a exclus1io e u fraeasso eseolar dos setores populat"Cs. Este objetivo reyela

que a Escola Plural buseava a indusao e lransfonna<;ao social. E ao propOf que a educa<;1io biisica da

rede municipal de ensino fosse mais demoeriitica e igllaliliiria, havia a eonsciencia de que 0 _,i,tema

que vigorava era considerado antidemocratico e gerador de desigualdade.

Para construir urn sistema educacional que fosse democnjtico, inclusivo e socialmente

transfonnador, 0 segundo eixo llorteador propunha que a ronna~ao ofereeida pela;; escolw; da rede

municipal deveria let' como um outro principio fundamental a "sensibilidade com a totalidade da

fonnal,ao humana". Este eixo fal urna out,~ eritiea ao sistema de ensino tradicional, ao considera-lo

o como limilador das possibilidades do, aillnos. 0 programa afinnava que sistema edlleaeional que
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vigorava tiuha horimntes estreitos quanto as suas possibilidades cducacionais , iSlo se deve,

o principalmente, aDS

"curriculo> orientados basicmnente aD domfnio das habilidades e saberes, para a
jnse~iio no mCl'cado de trahalho. Gutra, dimens6es da formll~iio humana foram
marginalindos.
Nossil escula foi perdendo progrcssivamcmc sua fun~iio socializadora, aD
mesma tempo em que as identidades socia-cultura;s dos cidadiios se
diversificavam." (Idem)

Para os autores da Escola Plural, esta visiio eSlreila das possibilidades do sistema educaciolllll,

em que 0 foeo principal era os aspectos cognitivos, falia com que os espa~os privilegiados de

aprendizado ficasse restnto as salas-dc-aula e 0 tempo reslritQ ao tempo de cada aula. QUiros tempos e

espa~os nao eram eO!l!;iderados, mesmo aqueles ~iluados no interior oa escola. Se 0 espa~o e 0 tempo

de aprendizado cram 1imilado.~, cvidentemente, que 0 saber considerado valido se restringia aos

o conleudos conslderados formalizado~ nos progrmna~ e livros didlilico~. NeSle modelo, a escola

aparecia como 0 local dc tran,missao de conteiido,. a papel do professor eSlava restrilO illransmlssao

dc,tes sabcres, para isso poderia Ulilizar os mais vm'iados recursos, inclusivc 05 liidico,. Aos alltIlos

cabia a papcl passivo de meros receplores destes cOllte\idos,

A Escola Plural propos 0 alargamento do papel da escola, Para que isto ocon'esse, todos

c,pa~os e tempos escolares se transfonnariam em tempos e espa~os de tmcas de cultma, de vivencia

coletiva. de ensino-aprendizagem, de desenvolvimenlo de capaeldades e compeltncias. Asslm, 0

Programa desejava

o

o

"construir uma escola mais plural. em duplo sentido: primeiro, simonizada com
a pluralidade de cspao;os e tcmpos soeio-cullurals dc que participam os alunos,
oude se soeializam e forma,
Segundo, alargando sua, fun~6es e recuperando Slla cOlldio;1io de espa~o-tempo

de socializa~ao e individualizao;ilo, de cullum e de construo;ao de identidade
divcrsas." (Idem)

Uma proposta edllcacional qlle apresentava 0 desafio de tt1msformar todos 05 espao;os e tempos

vivido, no interior da escola, em momentos de ensino-aprelldizagem. logicmnente tinha uma visiio

ampliada de cllrrlculo que rompia com 0 lr~dicional. Em relao;iio a visiio tradicional ainda

predominanle em mllilas e,co]as. ,i,temas cdllcaciollais c cntre 0, profissionais da cduca~ao, 0

programa afirmava que cllrrlculo era

"enlclldido como a retao;ao dc conlClldos c pl'Ogramas de cn~ino clabomdos
pela, Sccrctarias de Edllcao;ao dos E,tado~ e Mllnicipio,. E,tes eontclidos.
dlvldidos por area, sao organizados. ohedecendo a uma sequeneiw;:ilo. que leva
em conla uma gradaO;iio de dificuldades" (SMEDfPBH 1996, P 7)
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Neste casu, os objetivos cia escola esmvam prc-definidos, as clapas cram rigidas, a progressao

o no sistema exigia 0 acuillllio de dados. as dados eram os cOlllcudo> disciplinares. Cada disciplina

(lulla ullla listu de comeudos espccificos para carla serie. 0 processo de forma~ao era dividido em

clapas. Estas clapas cram as series que por sua vez, cram dividida> em sub-etapas. Ao final de cada

sub-clapa que comprccndia uma !iSla de cometidos, era aplicada llma avaliu9iio e as provas objetivas

ocnpavam um lugar de destaqllc. 0 desempenho dos alullos era medido em notas. As notas

relucionavam-se com a quantidade de contel1do memoriludo pelus aluno> que cram reproduzidos em

resposLas consideradas cenas, desde que estivessem iguais aquelas "ellsinadas" pelos pl'ofcssores.

A mptura proposta pela Escola Plural sugeria que os curriculos das escolas que compunham 0

sistema municipal dcvcriam possibilitar que

"cada aluno possa constmir sua identidade socio-cultural sem rf.lpturas e
descontinuidades, sendo sujeilo inleralivo como direito de se expressar e colocar
Sf.las experiencias e conhecimentos de mundo." (Idem, p 37)

o Para cumprir este novo dcsafio propunha, tamhem, que 0 pape! do professor deveria ser modificado,

pois nao cabia mals a visao de mero transmissor de conhecimeotos. Assim,

"Ele nao e mais aquele que apcnas fomcce cstimulos, mas que vai trabalhar a
partir das cxpcriencia<; previas das crian~as, procurando, alJaveS de atividades
re!1exivas, fazer com ela va se superaodo a cada momento." (Idem, p 37)

o

Num sistema educacional que possui uma visao tao ampla de educa~ao e das possibilidades

para os allUlOs, professores e para escola, nao cabia mais a visao estreita de curriculo. A visiio de

ampla de curriculo foi colocada em dlver,os documentos produzidos pela SMED!PBH. Ela estava

coerente com 0 novo papel proposto para a educa~iio oferecida pela rede municipal de Belo Horizonte.

Nela ricava clara, a ruptura com 0 modelo tradicional e a uberlura pard incorpora~ao dus experienciaso culturai, da~ cna!l~a~, adolescentes, jove!l~ e adullOs que aces,anam 0 sistema. Alem disto, 0 curriculo

deveria ser fmto dc dialogo constantc com a comunidade escolar e as ~llas expenencia~ cllltllrai~. A

incorpora~ao das cxpcriencias c dos sabcrcs do~ altlllOS c da comunidade no cotidiano da c~cola,

tnm~formaria tambem 0 papel destes atores. Para a EscoJa Plural, cstes tcriam Ulll papel mivo no

processo educacional e deixanam de ser meros receptore, de saber,

Em sfntese a Es<:ola Plural propunha que

"ao pcnsarmos em contcudo cUIl'icular lemos quc ~uperar a qucstao da grade
curricular e do programa de conteudos definidos pela indtlstria do livro didatico
c que sc coloca como lUll conjunto de vCl'dadcs inquestionavcis, prontas e
acabadas. Tcmo~ quc pcnsar cm comet\do~ orientados pelo principio da
provi~oriedade do conhccimento, partindo do pres~upo~to de que cstamos
con~lruindo urn conhecimento Ljue nao vai ter nuncu um e~lado acahado, que
,era sempre urn proce~,o mar<:ado pelo contexto historico e sociul. Temos que
perceber que 0 conhecimento e resultado das reJa~oes que 0 hornem e,tahelece
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o

o

o

com os OUiros homen" com 0 mundo e consigo meSillO, com vis las, 11
i[]slrumentaliza~ao para interven-ran os realidade." (Idem, p 37 e 38)

Nas condi~i'ies propostas a escola perdeu 0 sen carater estatico e ganholl lUll Gulro perfil mms

dinamico, aliva e transformador. 0 cunkulo e 0 conhecimento, mmb6n, deixaram de ter urn perfil

cstatico e foram ampliados al; suas dimcllSoes. A Escola Plural propos que os conhecimento:;

produzidos no interior das escolas tivessem urn carater tral15formador. COllscqucntcmclllc, os allUlOs sc

traosfOimariam em sujeitos do seu conhecimento e agentes trallsformadorcs da sua rcalidadc social. 0

professor tambcm teve sen papel modificado e ampliado. Agora, ele passaria a scr co-rcspollsavc1 pela

aprendizagem e pela indusilo social de sells alunos e, tambem, agente transformador da realidade.

Ao propor mna escola que seja sensivel 11 totalidadc da fonna~iio humana c que teOOa um

curriculo amplo, dinumico e aberto as experiencias dos alunos e das comunidades escolares, a Escola

Plural propos, nO sell terceiro eixo norteador, a "Escola como tempo de vivencia culllll'al". Em mais

urn momento, ela propos a mptura com a ideia e a pnitica de que a educa~iio deva ser urn tempo de

prcpara~iio para outras etapas futmas na vida dos ahmos. A escola se transfomrnria em urn momento

intenso de vivencia cultural. A vida transbordana em todos os seus espa<;os. Para isso, a escola deveria

chamaI' a comunidade para a parcena cotidiana. Alem disso, ela prop6s uma escola aberta as

experiencias cultumis da cidade,

"com os diversos gmpos e com os organismos publicos, suas programa~oes e
manifesla~5cs. Vma cscola quc multiplica scus tempos culturais. Que abre seus
cLlrrfculos as dimensiies cullUrais que os transpassam. A cuIIUra nao e mais
encerrada nLlm horario da grade curricular nem nas habilita~6es de urn
profissional. A totalidade da experiencia escolar passa a ser culturaL"
(SMEDfPBH 1994)

o que perccbcmos ale aqui oS que ha llma grandc al1icula~iio entre cada mn dos elXOS

norteadores da Escola Plural. Havia cntrc os gcstol'CS da SMED!PBH a prcocupa~iio e 0 desejo de uma

escola abel1a para as crian~as, adolescentes e jovens provenientes das camadas populares da popula~iio

de Belo Horizonte. Alem disto, 0 Programa preocllpava-se que as escolas que compuOOam a sua rede

de cnsino estivessem abel1as a acolher as experj;~ncias e os saberes experimentados por sellS alunos.

denu'o e fora das escolas. Para isto, ela ampliou a no~iiQ de currfculo. Mesmo a>sim. 0 programa se

completoll aO propor lima nova organizao;iio dos tempos de f01'ma~iio dos alunos. ESla nova concep~iio

dos lempos de fomla<;iio materialilOu-se na proposta de organiza~iio das llnidades escolare~ a partir

dos ciclos de fonna~iio. Estes eiclos nao foram pensados em tennos de conlelidos e, por is~o, divididos

em mOdulos e elapas fragmentadas. A Escoln Plural propos que

"lOda a Rede Escolar aS811ma que 0 tempo de e~cola dever" ser um tempo de
socinliza",ilo-fonna~iio no convlvio elllre sujeitos na me8ma idade-ciclo de
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formao;ao-socializao;ao. Rupturas Oll intCnllpo;5es desse processo nuo sao
jllstificavcis por difereno;as de rao;a, dusse, genera, filmo de aprendizagem, etc.
A escola e seus profissionuis passam a rcdcfinir a cultum, estnnura e
organizao;iio cseolar para pcrmitir aos Selores popLilares (os mnis reprovudos nn
velha 16gica exc!udente) uma vivenda de carla idade-ciclo de formm;:ao scm
interrupo;iio." (Idem)

A organizao;ao escolar por ciclos de formao;iio bllseou-se na idade de fOlmao;iio humana c

rompia com 0 modelo baseado nos aspectos cognitivo>. Neste segundo modclo, como csta cxprcsso

nos dOClimentos da SMEDIPBH, 0 sistema estava organizado em torna dos contciidos c sabercs a ser

transmitidos. Estes contelidos cram orgunizados dos mai, simples aos mals complexos. A progrcssao

no sistema dependia da capacidade dos alunos de vencerem as etapas. Cada etapa tinha uma !ista de

contcudos que deveriam ser apreendido>. As avalia~i3es giravam em torno destes conteiidos.

Normalmente, havia pouca liga<;ao entre os conteudo> de cada di>ciplina. E mesmo em lllllll disciplina,

ocolTimn casos em que 0 <:ontelido da etapa posterior nao se relacionava com a anterior. A progressao

no sistema dependia dos resultados nas avalia<;5es. As avalia<;6es, normalmenle, eram feitas por meio

de provas e trabalhos escrilos que levavam em conta os conteudos programiiticos. Para se ubler a

aprova~ao, 0 aluno deveria obtcr 0 rcsllltado minimo de 50, 60, ou ate 70% dos ponto, atribuidos

durante urn ano lelivo. Quando 0 alllllO !laO eonscguia aprcnder, ele teria que repetir toda a etapa e

passar por todo 0 processo que jii havia enfrentado. Neste modelo havia muitas fragmenta<;i3es e

rupturas. Como dcstacmnos no diaguostico, estas fragmenta<;i3es, rupt\U'as, reprova<;5cs e repetencias

impunham obstiiculo> para aquelas crian<;as provenientes de lares e comunidades carentes. Isto

aeontccc, porque ermn exigidos recursos que os aluno:; pobres nao l.inham.

Os ciclos de fonna<;ao proPOSlos pela a Eseola Plural eonsiderava a, idades como crilerio unico

da organiza<;ao escolar. Neste semido

"0 tempo escolar e orgauizado em fluxos mais flexfveis e mais atentos as
mtlltiplas dimcns6cs da fOffim<;ao dos slljeitos s6cio-eullllrais. Redefinem-se
crill~rios do que seja prccedente, do seja aprovavel-reprovavel, fracasso-succsso
no direito a educa<;ao e a cullunl basicus. Redefine-se u estn.ltuTu >;eriada que
superada na estmtura por ciclos de idades homogeneas de forlllll~iio: CICLOS
DE fORMA<;AO." (Idem)

Os ciclos de fonna<;ao baseado> no:; perfodos de forma~ao homana, con:;iderava que crian~as, pre

adolescente, e adoleseentes com as mcsmas idadcs ou aproximadas possuiam expcriencJa,

preocupa<;1:ies c demandas comuus qoe compartilhadas possibilitariam trocas de experienc;"

favorcccudo a descobert" de novos ~"bere~_ Estes agora estavam relacionado, com a vida. as cic10s

teriam " dur<lyao de 3 anos 0 que, seglllldo os autores do programa, fOfficccria tilll tempo maior para a
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constru<;1io de ,abcrcs, conceito, e vaJores que possibilitaria aos alunos enfrenlar os desafios da vida e

o ,upeni-Ios.

a Programa propOs a organizm;:1io dc 3 ciclos, como destaca 0 quadro abaixo:

o

o

o

CICLOS FAIXA DE !DADES DE AGRUPAMENTO

DESENVOLVIMENTO FORMA~AO DE TURMAS

PRIMEIRO INFANCIA 6.7E8/9 6-7 ANOS

7-8ANOS

8-9ANOS

SEGUNDO PRE-ADOLESCENCIA 9. 10 Ell ANOS 9 10 ANOS

10 -11 ANOS

11-12ANOS

TERCElRO ADOLESCENCIA 12.13 E 14 ANOS 12 - 13 ANOS

13 - 14 ANOS

14 - 15 ANOS

SMEDIPBH 1994

Nos ciclos dc forma<;iio. 0 cetllro da aprendizagem eram as necessidades especificas de cada

idade. A" ltumaS ou grupos sedam organizados respeitando apenas a idade. em que os alunos estariam

com os seus pare:; de idade, ESla lonna de organi~.a<;1io das lunnas pos:;ibiJilaria "as troca~

sociaJizantes e a conslrn<;iio de aUlo-imagens e idenlidades mais equilibrada:;, Pennanecendo no

me:;mo grupo de idade teni maiorcs oportlUlidadcs para sua fonnas;iio-socializa<;iio equiJibrada."

(Idem). Numa organizas;iio como esta. baseada nas cxpericneias espccifieas dc cada cicio de idade. niio

caberia mais a forma tradicionaI de uvalias;iio, cenlrada em provus e lestes de memorizu<;iio. Par este

motivo, a Escola Plurlll propos allera<;i3es profundus na fOTIna de avaJiu<;iio que estivesse coerente com

os principios defendidos par ela.

a Programa leceu uma importanle critica ao modelo lradicional de avalia<;iio que vigorava cm

grande palle das esculus da rede municipal de ensino. Neste modelo, a prova escrita ocupava 0 pape!

de principal instrumenlo de avaJia<;iio. Ela tiOOa a carateI' de verificar se 0 ailino conseguiu apreender

os couletidos eusinadu:;. No enlanto, lemos que considerar que nos iiltimos anos, algumas instilUi<;6es

de ensino uvan<;aram muito na e1abora<;iio de provas escritas. colocando qllest6es que eobram
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eompetcneias65 , muito mais que a memoriza~ao de dados. Contudo, a realidade que ainda se ve em

o muitas escolas sao as provas, eslritamente voltadas para a memoriza"ao e repeti"ao dc contcudos dos

livros did<iLicos e das aulas. Em relu~ao as provas a Escola Plural afilTIl3va que

"nao se trata de negar a prova, pura e simplesmente como instrumento de
avalia~ao, mas 0 fim a que a prova serve dcntm de uma dctenninada concep"iio
dc avalia"ao: concep"iio esta que mede e compara para exclllir. Trata-se, assim,
de questionar a fun~ao que a prova assullliu na cultura escolar." (SMEDIPBH
1996. P 35)

o

o

o

Neste sentido, a proposta de avalia~ao na Escola Plural continha tres aspectos: diagn6stico,

para investigar os conhecimentos que 0 alono traz para a sala de aula, como estes conhecimentos sao

lltilizados pelo seu grupo e como sao construidos; continuidade, para acompanhamento das aquisi¢es

continuas que 0 alllno vai adquirindo em ~eu processo de desenvolvimento, sem interrup~6es;

fOlmador, "no sentido que enfati~a a compreensao das etapas do ensino e da aprendizagem e da

totalidade do percllrso pessoal, idcntificando os sucessos, as dificuldades, os erro~ desse percurso"

(Idem, p 34). Apesar de 0 programa apresemar quais deveriam ser os principios que 0 ,sistema de

avalia~ao leria, clc nao dcfiniu quais devcriam SCI' os instnullcntos avaliativos a scrcm utilizados, Ao

re!'erir-se aos instrumcntos avaliativos, os uutorcs do programa diziam,

"que nao existem instrumentos especificos de avalia~ao capazes de detectar a
totalidade do desenvolvimento e aprendizagem dos allUlOs, E diunte da
limita~ao que cada instmmento de ava1ia~ao comporta que se faz necessario
pensar em instrumentos diversos e mais adequados as suas finalidades, para que
deem conta, juntos, da complexidade do processo de aprender." (Idem, 35).

A Escola Plural propos ainda que a avalia"ao deveria ser urn processo coletivo, cnvolvcndo os

multiplos aspectos da vida cscolar dos alunos. Neccssitaria esmr atema para OUlros aspectos que nao

~iio considemdos ql13ndo se olham, apenas, os conte\idos progmmaticos. Precisaria envolver auto

avalia"ao, traeas de inform.woes com os pares sobre os procedimentos e atillldes na sala-de-allla e no

cotidiano da vida escolar. Alem disto, 0 programa propos uma nova forma de registro das avalia"ocs.

Ao propor a amplia~ao dos horiwntes das avalia,,6es, nao seria rnais necessario mensnrar descmpcnho

atrnves de nota~ ou conceilUs. As avalia"ocs lcvariam cm coma 0 allUlO, 0 proccsso de ensino

aprendilagern e as diver:sas rela"oes que acontcccm no dia·a-dia da escola, ou seja, atitudes,

procedimcntos, intem~oes, respeito as regrus, iniciutiva, solidariedade etc., e ()~ regislros deveriam

65 Competenoi", lem ,ido urn termo muito utilizad" re"enlernenle pa," dermir" que urna detcrrninado e,cola de""jo ntingir
com os conhecimemos que prod,"" Compet.noi" rderern_.,e ao U.'" que ," "Iun", I"a,ern de detcrrninodos ,"bores ou
conhecimentos apreendidus n" ,u" vida escolar pam re,,,1 v"r prnhl"rn"' e dilicutd"dc' 4ue cerCaIn a ,ua vida cOlidiana.
Nos dins atmis. os objetivus do, pm"e",,' de en,in,,""premtiz"b'Crn voltam·,e rnai, para 0 de<envotvimento de
compelendas do que p"n, "onteudo, ""7.iO' de ,igniflcad,,' E,tc'. ne,l" m,va vi,"", ,ervem para lomeee, os fen'amemas
pain desenvolvimento da, compel.n"ia, (Mach",lu 211112)
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contemplar estas ohserva~5es. Por isso, nao deveria seguir um mesmo padriio para mdos os alunos.

o atribuindo nulus ou conceito,.

A Escolu Plural sugeria que 0 registro Fosse feito em forula de texlO ficando atcnto para a

diversidade de elementos apreendidos pelo sistema de avalia~iio. 0 registro deveria po.,sihilitar quc

ap6s a Slla leitura, se lenha uma visiio adequada do desempenho escolar do alllno e ,e po,sa dar

continuidade ao :;ell processo de fonna<;iio. Devido il fonna~ao em ciclos de idade e corn nm sis!Cma

de avalia~iio vultada para 0 diagn6stico, continuidade e fonna~ao, a Escola Plural propos quc a

rc!Cm;ao dos alunos, ca:;o ucuua. deva ser em carMer excepcional e ao final do ciclo. No seu desenho

aprcsentado em 1994, havia a possihilidade de aumenlO de mais um ann de pennanencia do altulO no

mesmo cicio. Isto podia aeonlecer medianle a apresenta<;iio de um relal6rio que ju,tificasse a sua

permanencia e de uma estralegia para supera<;iio das dificuldades que justificaram cstc amuento. 0

docllluento afirrnava que

"a pcnnancncJa de alunos no Cicio de idade, por mais de um ano, devera
considerar-se como excepcional e de modo algum como pnitica escolar habitual,
como acontece atualmente na passagem de sene, Esse aspeelo devera ser
equacionado coletivamente. Nunca seni deixado a criterio de um professor. Sera
unla dccisiio ponderada pela equipe de trahalho como um todo. Deve Ievar em
considera<;ao a pluralidade de dimens5cs que cstao em jogo, os beneficios da
manulen<;au du educando com ,eus pares para a socializa<;iio e 0
desenvolvimento equilibrado de habilidade:; e 8ubere8, vivencia, e convivellcias.
Como oricnta<;ao, podera ser aplicado 0 principio de que um aIunu nao deve se
distanciar do seus pares da mesma idade de fonna<;fio lnais de dois anos. sob
pena de quebrar sua, possibilidades de urn processo cquilibrado de viveneia
socio-cultural e de uprendizado." (SMED/PBH 1994)

A relen<;ao foi aholida completamcnte dlmmte a gestiio da Seeren\ria Municipal de Educa<;ao

Maria Cere:;. a parlir de 1997. A partir deste momento. nao mais se admitia que um aluno ficas8e forao de seu gmpo de idade . Contudo, a reten~iio por baixo desempenho voltou a ser praticada a partir de

2003, devido a tuna p0l1aria da SMED, quando era a Secret5riu Municipal de Eduea~a(), Mana do

Pilar. Amalmente a reten<;ao pode acontecer medianle uma justificaliva apresenlada pelo eoletivo de

professorcs que trabalham com 0 aIuno e. tambem, mediante urn projeto de recupera<;ao dcste allUlO.

Ou seja. a reteno;ao66 voItuu user praticada segundo os cntcrios que eonstavam no doelUneuto original

da Escola Plural.

o

Acrcditamos que um sistema edu<:a<:iunal <:um a:; caracterf:;licas da alual rede municipal de

cnsino da Prefeitura de Belo Horizonte tem todas as caracterlsticas do modelo voltado para equidade.

Trala-se de uma proposta que vai nmilo alem da expansao do aces:;o e da cobertura, da melhoria dos

'" A Lei Federal 9394/% e'Tabele~euque {) aluno que nao cumpri, SO% de freqUencia dllrante a ano lelivo de\'e
permanece!' no seri. ou ewpa em que e'to maITi~ul"do.E't' Lei c'tabeleceu que 0 "no [elivo lenha 200 dins let;\'o, e 800
horas de aliI., portanro (l aluno qu~ tiver 101 diu' OU 40! [lom, de falla leni que repelir 0 ano escolar.
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insumos edlleacionais, do cstimulo a paJticipa~ao lla gcstao das lUlidades eseolares e do sistema

edllcucional. das avalia<;:6es cxtemas visando 0 melhor desempenho das escolas. Vai ah~m da

introdu<;:iio de disciplinas modemas. como a inform:ltica. na grade ClUTicular. e da cria<;:iio de estfmulos

para 0 aces,o e permanencia dos alunos no sistema edueaeional. E uma pol(tica que prop6s a

transforma<;:iio das suas escola,. ESla transfonna~ao ohjetivava a aproxima<;:iio da, escolas do mundo

das criano;us. adole~centes, jovens e adullos que aeessam as suas unidades eseolares. Trata-se de uma

propo:;ta que visava transfonnar 0 seu sistema edlleaeional, profundamente sustentado pOl' uma visiio

meritocnitica e e~dudenle. para lim sistema voltado para os setores populares. partieipalivo,

democriitico e eom uma cllltura de inclllsiio c libcrdade.

Como virno" a Eseola Plural estava direcionada principalmeme para as classes populares.

Preocupava-se. prineipalmenle, com a illdllsao. nao so dos alunos pobres. mas, lambcm daqueles

portadore~ de necessidades especiais. Propunha abolir as cstmtlU1lS quc provoeavam a exdllsao como

reprova<;:iio e reten<;:ao. Universalizava 0 aces:;o e a cobertura, garantia vaga para todos que qui:;essem

acessar 0 siSlema municipal de ensino. Tinha uma preocupa<;:ao e:;pecial com a materialidade das

e.,>colas, consideraJldo-a pa11e do proces:;o educacionaL Reorgallizou os tempo~ escolare:;, tomando por

base os cidos de de:;ellvolvimento da inffincia. pre-adolescencia e adolescellcia. 0 aluno e as sua,

cxperiencias pas~aram a ser 0 cenlro do processo edllcacional. Abandonou a visiio tradicional de

clm-feulo. cenlrado em conteudos desligados da vida dos alunos. Criticou as fornlas tradicionais de

avalia<;iio e sua finalidade. E propos qlle as suas escolas buscassem llOVOS instnunentos avaliativos que

tivessem como fim 0 diagnostico do proces:;o de en:;ino-aprelldizagem. a contilluidade e a forma<;iio do

aluno scm illtermp<;ao.

Conelufmo:; que urn :;istema educacional com estas caracteri~tica~ e objetivos. e urn ~isterna

voltado para. Pois. ele criava inSlrumento~ de inclusiio e bllscava tomar efetiva a edllca<;ao para os

alullos que ace:;~am 0 sistema municipal dc ellsino. Enfim, pelas suas caractensticas, descritas nesta

se<;ao. afinnamos que 0 SCll objetivo principnl era melhorar 0 desempenho educncional do:; ~eu~

ahlllo:;, conlrihllindo para a t'edu~ao dns desigualdade:; educacionais e :;ociai:;. Mas. que tipo de

equidade edllcacional ele persegue? Nao :;endo que 0:; :;istemas educacionai:; voltado:; para equidade

lodo<; igllais, cm qual deles podemos induir a E:;cola Plural?

4.3.1- A Escola Plural e a busca da equidade ~dllcacional como recollhecim~nto da diversidade

de experiencias edllcacionais dos seus <llunos

o Para responder as qllCStocs propostas allterionnente. vamos tomar a tipologia proposla por

Fabris. Ela eonsidera que as polfticas educucionuis voltadas para equidade nao sao homogeneas e
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possuem caracteristicas diferentes. Estas caracterislicas esl1io relacionadas com a compreenslio

diferenciada de equidadc cducaciollul. Em alguns sistemas equidade foi compreendida como "igualdad

de acesso a la educacion", em Qutros foi compreendida "como igualdad en las oportuuidades

cducativas" e, por fim, cquidadc foi compreelldida em Qutros sistemas "como reconocimiento de la

diversidad de itinerarios cducativos" (Fabris 2004)

Segundo Fabris, a equidadc de acesso significa garantir a caJa indivfduo as mesma, cnTldi~5cs

para acessar a escola, tendo a fiualidade de integrar-se ao mercado de trabalho. Neste tipo de polftica

educacional, a preocupa~iio dos gestores publicos esta nil garantia dos meins de acesso. Significa

gal1Ultir a equidade no infelo da vida cscolar entre as crialwas pobres e ricils. Ne:;te caso, acredita-se

quc sc for garalltida uma igualdade na origem da vida cscolal', a chegada ao filial do si:;tema depended

do merito de cada estudante.

Nos sistemas educaeionais em que predomina a V1SaO de equidade nas op0rlwlidades

cducmivas, cabe aos gestot'cs ofcrecer aos indivfduos desfavoreeidos os meios para acessar e

permanecer em uIlla escola de qualidade. Estes meios buscam garantir a estes individllOS lUll bom

desempenho educacional e a chegada ao final do seu processo edueaeional em melhorcs eondio;oes

edllcacionais. Neste caso, a politica educacional nao altera 0 funcionamento das lmidades escolares e

os recursos publicos destinados ao:; alunos pobres sao direcionados pal1t insmnos e refon;:os eseolares.

Eles leIll UIll caJ'ater compellsalorio, na medida, que bllscaIll suprir com reeursos pedag6gicos as

carencias dos alunos e visam reduzir as distilncias de conhecimento dentro de um modelo educacional

ainda tradicional (Idem 2004).

Por fim, existem aqucles sistemas educaciollais que buscam a equidade como reconhecimento

da diversidade de ilinenirios educmivos das criano;as, adolescentes e jovens que acessam 0 sistema. Em

sistemas que tem como base esta concepo;au, a equidade de acesso e dc oportunidades educalivas

precisll estar garantida. Mas, des vao alem e propoem alterao;ocs proflmdas na organiza<;:ao das

unidades escolaJ'es, a fim de garJntir que as experiencias dc vida dos alunos sejam consideradas como

insumos educacionais. A16n disto. 0 si>;tema deve voltar-sc para a inclusao social dus indivfduos que

pas:;am pot' de. Para isso. deve haver uma mnpla integrao;ilo entre a escula e as comunidades onde

estao inscridas. Isto porque a vida educacional dos alunos acontece dentro e fora das unidades

cscolares. A educw;:ao adquit'e, entao, 0 papel de lran,formao;ao social, com fotte cararer politico que

quesliona os mecanismos de exclusao. Pot' csta razao. os mecllnismus de exclusao produzidos pelo

sistema edncacional precisam SCI' abo lidos. Em seu lugar, currfcnlos, avalim;:ocs e orgalJj~ao;iies

escolares que visam atl'llir. dialogar. estimular e inlegrar pcdagogica e socialmente os allllJOS pobres

preci:;am ser constmidos (Fabris 2004).
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Em rela<;iio a eqnidade de oporlunidades educalivas, a a~iio dos provedores desta modalidade

deve voltar-se para 0 apoio material e pedag6gico ao~ alunos ca,entes que necessitam do apoio. Pa,~

ideOlifiear 0 apoio dado pela Prefeltura de Bel0 Hori7.onte as criaDfas e adolescelltes que demandam

esta ajuda, consu1lamos os rdatol'ios oficiais que fazem presta~iio de contas da gestiio que se eneerron

em 1996 (perfodo de 1993 - 1996), da gestao que se cncelTOU cm 2000 (1997 - 20(0) e 0 documenlo

que mostra 0 "Panorama da Educa<;:iio Municipal" de 1995 a 2005 (documento dc 2006).

o relat6rio de 1996 destacou "a garantia do direilo ao acesso", para isso a SMED!PBH chamou

a atell<;iio para a imporifiocia do cadaslro escolar que COllVOCOU a popula<;:iio de 7 a 14 anos para as

escolas, ao mesmo tempo que afimlava elimioar 0 clientelismo que cercava a oferia de vagus na rede

municipal dc ellsino. HOllve a amplia<;:ao da cobcriura do sistema educaeiooal, com a constru<;:iio de

novas cseolas no perfodo, alcm da cxpansiio c extcnsiio de sCl'ics6$. A pcrmanencia foi as,cguruda

atraves da cria<;:iio dos Ciclos de FOlllla~iio e da elimilla<;:ao da reprova~jio. AIel]] dislO, houve umn

llmdan<;:a impmlanle lIa geslao dos recursos de,tinauos as escolas que passou a ser feita da seguinte

fOlTIlU,

Pelas caracteristicas apresentadas, a Escola Plmal !em como principio a equidaue comoo reconhecimenlo da diversidade de itinenirios cducativos. Para se atingir esla equidade, e necessario

qne haja a equidade de aeesso e de ignaldade de oporluoidades. Enlendemos que a eqnidade de acesso

foi garantida quando os indicadores mostraram que a cobertura67 alingia cerca de 97% dos mellillos e

meninas de 7 a 14 anos de idade, Os documentos afirmavam que,

"hoje, 0 desafio do Municipio com rela<;:iio ao Ensino Flmdamental diz respeito
11 melhoria da qualidade do ensillo. 0 mimcro de crian<;:a, matrieulada, no
En,ino FlUldamcntal pode ser considerado salisfalorio, de acordo com os dados
dos Ceosos Demogrilricos de 1991 e 2000 apolliando que a propon;ao de
nian<;:as e adolescenles na faixa elaria de 7 a 14 alIOS que freqiienlam a escola
passeu de 92,1 % no primeiro ano para 97,8% no segundo. Portanlo, a cobertura
escolar oe,ta faixa de idade no municipio de Belo Horizollte esla bem proxima
da cobertura em ambito Ilacional, de 97,2% em 2003 (lPEA, 2005:54). Em
2005, foram atcndidos 143.573 alnnos oeste oivel de ensino, inc1uinuo os aluoos
de 6 a 14 aoo,; desles 18.652 freqlientam 0 Ensino Nolurno (SMEDIPBH 2006,
p 33).

o

o

o

"E importante destacar que os dados apre,entados para a coberllLra levarn em coma tambem as escolas ligadas it rede
e<tadual de ensino de Minas Ge",is e a rede privada de ensino. Nilo tellho dados sabre 0 tamanho da cobenlLra de cada "rna
das redes. Contudo, estu havendo lLma expan'iio do rede municipal de ensino sobre as ollt"', redes, principalmeme a
e.,,,,dual. lsto est. ocorrendo em funl'"Q de am "cordo envolvendo 0 PrefeilUm de Belo Horizome e 0 Ga"erno de Mina,
Gerais. em que 0 primeiw vai tr.n,r"rir '" alunn, dn En,inn Medin para a rede e<ladual e" gn"emo .,t",lu"1 de,'ora
transferir '" alano, do en,inn fundamenlal para" ",de municipal. E'IO "cnr<in vi,. "amprir "' delermina,Ue' "onlido, no
Lei Federal 9394/96.
"No ",lator;" de 1{)06 ha dad,,-, qae m",lram" evolw;"n n" numem de "",,,Ia,. de ,ala, de "ula. numern de "luno,
motriculodn" numer" d" pmlh,nre," "v"Iu.;oo do ['orma,"o a""dcmica do, prnlj,,,,,,e<,, nul"" d"d", impnrtanlC.' .,obre 0
sistema educa"innol da Prel"ilara ,!c Bel" Horizonlo.
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"os rccursos dcstinados a Caixa Escolar passaram a ser alocados tendo como
preocupayao a possibilitar lima dislribui~ao illversamcntc proporcional ao grall
de pobrcza da rcgiao, de cada estabelecimento". E "descentralizou-se a aloca~ao

de parte dos reCllISOS da SMED para a Caixa Escolar, possibilitando a aqllisi'fao
de materials pcdag6gicos mais apropriados a cada escola atnIVes da participo<;ao
de professores e da comunidade na defilli~iio das prioridades de gastos. Essa
descentralizu<;iio comribuill para aumento da autonomia financeira e de gestao
dcmocr:itica da oscola." (SMEO/PBH 1996, P 4)

Ol.llro elememo importante para asscgurar a quulidade de ensino, deSlacado pela> documentos,

era a presen'fu do professor. Para assegurar a preseTl'fu de profess()res em escolas situadas em regi6es

de grande vulnerabilidade social, houve nomea<;oes especfrieas para estas regioes e foram colocados

limites 11 trJnsfereneia de professores destas regi6es para outrJs, em melhores condio;6es. 0 relatorio

fala tambem da eonstruo;ao de quadras eobertas, laboratorios, bibliotecas, salas de multiplo-uso,

audit6rios, prillcipalmeote, em eseolas situadas nas ureas earentes. Foram desenvolvidos llm grande

numero de projetos visando a integra.;iio e a troca de experieneias entre as eseolas, como a "Mostra

Plural", 0 eSlimulo 11 leitura, a criao;ao de vinculos com a cidade de Belo Horizonte e as ida;; ao leatTO e

cinema, etc.

o relat6rio da gestiio 199712000 eonfinnon a cOlllinuidade do que foi iniciado na gestao

anterior e ampliou as eonquistas revelando a preocupao;ao em garantir aos alunos pobres da rede

municipal de cllsino 0 apoio necessario ao sen melhor desempenho eseolar. Contillnou a conSlnto;ao.

ampliao;iio, melhoria dos espao;os fisico:; das ~colas municipais. A distribuio;iio de material didatico a

todos os alnnos da rede tambem eontinuou. Manteve a deseentralizao;iio dos recuISOS destinados as

cscolas. E urn imporlante programa de apnin aos alnllos careotes que comeO;Oll a ser diseutido em

1996, passou a ser implementado em 1997. Tratava-se do Programa Bolsa Eseola Municipal (BEM). 0

BEM visava

"a garalltia de educao;iio de qualidade para todos, num COlllcxto de desigualdade
social, buscalldo rcspcital' a divcl'sidade c abrir espao;o para inclusao cducacional
de lOdas as criano;as e adolescentes em idade escolar e para 0:; jovens e adullOS
que a ela nao tiveram aces:;o lla epoca prevista." (SMEDIPBH 2006).

o BEM -BH funeionava da seguinte fnrrna,

"0 pliblico alvo sao as familias que emre sellS mcmbros cl'iano;as e adolescelltes
em idade escolar (6 a 15 anos), nIatriculados em cscolas pllblicas, que tenham
renda mensal per capita ignal ou inferior a R$ 84.00, I'csidcmes em Belo
Horizonte ha, no minimo, cinco anos. 0 valol' da bolsa c dc R$ 168,0069 por
familia (cm IOmo de 75 dolal'cs), I'cpassados ao rcsponsavel legal
(prefereneialmeme a mulhcr), indcpcndentcmellle do lll\mero dc crian<;us e

"0' valore' indicados sno de 2006 j" que as melhore' inform"'i"" '''bre 0 BEM-BH est"o no relm6rio de.'le an".
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Percebell em re1a<;ao

adolescelltes na escola, desde que seja cumprida a exigencia legal de 85% de
frcq[icllcia eseolar de todos os dependentes." (SMEDIPBH 2006, P 39)

ao BEM que ele e urn programa focalizado que se aniculava com a poJitica

o

o

educacional da PrefeilUra e contribuia para aumento da renda dos alunos proveniellles das familias em

co[]di~6es desfavoraveis. A obriga<;ao da freqliencia as aulas, juntamentc com as omras imimeras

ao;:6es propostas pela E:;cola Plural, contribuia para a pennanencia do alUllO na escola. Cerlamente, 0

BEM ajudava na melhoria da:; condi~6es materiais dos alunos. Esta melhoria ccrtamente refletia no

melhor desempenho escolar.

Ficou evidente que as medidas educacionais que acompanharam a implanta<;ao da Escola

Plural garalllirmn a equidade do acesso e das opOltunidades educativa!; dos alunos provenientes das

fmnllias pobres. Ma:;, pard nos a Escola Plural tem com basc a conccpo;:ao de eqllidade educacional

enqumlto reconhecimento da diversidade de itinenirios educativO!; dos seus allffios. A nossa certeza

advem de todas aquelas caracteristica:; descritas na se~ao alllerior. Ou seja, a Escola Plural propunha

uma I11ptura radical com 0 modelo tradicional de educao;iio, ampliava a conccp<;ao de clllTiculo e dc

avalia~ao, considerava como criterio de entumla~ao as experiencias socio-culturais de seus alrulOs

reJacionadas com as faixas de idude, acabava com u seriao;:ao e a fragmentao;ao dos tempos e espao;:os,

introdulindo u organizao;:ao por ciclos de idude e a pedagogia de projetos. E procurava recuperar as

escolus como espao;:os de socializa<;ao.

No modelo proposto por Fabris, itinenirios edllcativos supoem todo 0 processo de forma<;ao

dos iudivfduos c nao apcnas a vida escolar. Um sistema educacional que tern como principia eSla visao

dc cquidade coloca as experiencias s6cio·cultrull.is dc scus alullos como insumo necessario a produ<;ao

dos conhecimentos no interior das escoJas. E traz para 0 celllro do proccsso cducacional, como agente

mivo, os estuduntes. Evidentemente que propunha a indllsao e a trallsforma~iio social. Todos estes

polltoS destacados eS1ao presente:; na Escola Plural. Porlallto, a politica de educa~ao proposta pela

E:;cola Plural para a rede municipal de ensino de Belo Horimnte e uma polflica educacional vohada

para equidade como reconhecimenlO da diversidade de itinerario:; edllcalivo~ das crian~as.

adoleseentes. jovens e adultos quc ace5sam 0 seu sistema.

Politicas educaeionais voltadas para equidade apresentam grande dificuldade de scrcm

implementadas. A dificllldade fica maior quando a vi'ao de equidade que fundamenta a polilica,

prop5e a 11lptura definitiva com 0 modclo educacional tradicional c a constm<;ao dc um novo modeJo

de sistema educacional, em que 0 centro das ateno;:5es sao os alunos e as suas experiellcias socio

cuI1urai>, inclusive aquelas nao escolare~. E, mais ainda, quando 0 seu loco principalmente sao as

o crian<;u~, adolescentcs e jovcns pobrcs. Ccrtamcnte, para que se efetive uma polftica com estas

earactcristicas. uma profunda mudall~a organilaciollal no sistema e nas ullidades escolare~ e preeiso
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que aconte~a. Estc fato, faz com quc a politica encontre muitas dificuldades na sua implement~l;ao. Eo exigI'. pOl' parte dos gestores, a mobiliza<;ao de lUna gfllnde quantidade de recur:sos e muito cmpcnho.

Caso isto nao oeorra, e1a tende a ficar apeuas no papel e, eonsequentemente, nao eolhcni os resultados

que jllstificaram a sua clabora<;iio.

4.4- A concep~ao de implemental,iio que orientou a Escola Plural

o

o

o

Urn dos desafios desla pesquisa e mostrar que os principais problema, da E,cola Plural eSlao

relacionados com a sua implementa<;ao. Em primeiro Ingar, proeuramos m08lrar que se lratava de uma

politica educacional de dificil implementa<;iio, pois se opllnha a urn modelo de educa"ao, lorlemente

enraizado na cultura educacional dos diversos segmentos sociais, principalmente, os professores.

Tendo em vista este desat1o, como a Prefeitura de Belo Hm;zonte I' a Secrelaria Municipal de

Educa"ao conceheram 0 processo de implementa"ao? Quais os recunms mobilizados para garanti-Ia?

Afinnamos quc muitas das mudan"as propostas pcla Escola Plural foram pareialmeme

implementadas. Pcrccbcmos quc cm muitas escolas, apenas alguns dos scus pontos foram implantados,

mas as suas rOlinas I' muitas das suas pnlticas educacionais continuaram tendo como referencia 0

modelo tradicional de educa"iio. Apesar de utilizannos como fonte de dados apenas 3 escolas da rede

municipal, existern infonnal;ues na pesquisa realizada no ano de 2000 pelo GAMEfUFMG que avaliou

o processo de implementa"iio da E,cola Plural I' que nos fomece importames infonna<;lies que serao

ulilizadas aqui para analise da irnplementa"iio. Alem disso, a partir de 2006 a SMED/PBH e 0 GAME

pa8saram a produzir estlldos de inclusiio quc tambcm nos fomecem infonna<;lie, importantes para esta

pesquisa. Por fim, cxistcm algumas outras pcsquisas de cunho acadcmico quc alcm dc oferecer dados,

corroboram a visi'io dc que a Escola Plural foi pareialmcnte implcmentada e, pOI isso, nao vem

obtendo os resultados desejados I' planejados no seu de8enho. Ou seja, nao vern consegoindo alterar,

de modo substantivo, os resultados educacionais de suas escolas e da rede como um todo. E, por is,o,

vem obtendo resultados pequenus na redu<;iio dus desigualdades educacionais em Belo Horizonte.

A pallir deste momento, prupomos condl.lzir us no,sas analises cumpar4ndo os elementos cia

macro com os da micro implementa~ao. Os elementos da macro implernenta"ao fomos buscar nos

diver:sos dOCllmCll!OS prodllZidos pela SMED/PBH e nas entrevistas com alguns dos seU8 gestores. E

os da micro, buscamos nas entrevistas, nos documentos produzidos pelas escolas invcstigadas, nos

e,ludos do GAME, no material produzido pclo Sindircde, cm algumas publica"oes I' na lmprensa.

Acrcditamos que com isso, conseguiremos responder as questoes propostas pura esta se<;ao.
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Segundo Silva c Melo, cxistem formas distilllas de se conccher 0 processo de implementusoao

de uma politiea. T&s forroas distintas forum citndas pOI cles em seus trabalhos,Ou seja, como urn

trajeto lincar, nan problemalico e nao confiiluoso entre os espao;os de desenho e de dccisao c aquclcs

encarregados cia execu<;ao; ou como urn cicio simples com Ires polos, isla C, dcscnho, cxccll'i'ao c

retroalimentao;iio para cOlT~iio de rotas e aperfeio;oamento do desenho; e, por ultimo, a COllccpo;:ao de

Uill processo complexo e conflituoso, chein de armadilhas que colocam em risco a politica proposta.

Cada nom destas formas de conccber a implementayiio inteJferc dirctamcntc nos resultados da politica.

A conccpo;iio de implementao;ao, muims VCZCS, nao c cxprcssa claramente pelos gestore~. Ela esta

subentendida lla maneira de proeeder da agencia ao e1aborar e exeetUar a polftica. A pereep~ao da

concep~ao do~ gestores publicos sobre a forma de prodll~ffo da po1itica deve ser apreendida a partir

das medidas que cercaram a sua pl'odw,ffo. (Silva e Melo 2000)

Q1l3lldo a prodllO;ao de uma. polftica publica c tratada pelos seus gestores como urn proce,so

linear, em que elabol"a9iio e implementa<;iio se completam, ha lima visao rigida dos papCi, dos mores

em cada eta.pa do ciclo. Neste caso, os elaboradores formulam a poJitica. e os implementadore, a

executam, Nao acreditam que haja conflito entre estes dois momentos e que ha uma intera<;ao entre

cies, Ca.so haja algum problema relacionado com a politica, ele esta locaJizado no seu desenho,

Portanto, para SOlllciollar os problemas, ba5ta faz.er a8 modiflca<;oes llecessarias no de,enho e teremos

a implementa<;ao. Nesta fonna de conceber a produ<;uo de polilicas publicas, nao ha preocupa<;ao dos

gestores com a mobiliza<;ao de recur:sos, nem com as negocia<;oes entre os e1aboradores, 0, execulore,

e 0, receptores da polilica. Os implememadores sao encarregados, apenas, de exeCUlar da melhor

forma a polilica proposla. Quanto aos rcceptores dcvcm recebc-Ia. e accita-Ia seml'csistcneia (Silva e

Melo 2000).

Nesta forma de conceber 0 ciclo de produ<;ao das polfticas, 0 Estado guarda uma grande

autollomia frente 11 sociedade. E dentro do Exec\ltivo, os cenuos decisores julgam ter 0 contro1e sobre

as pontas do sistema publico, encaTTegudas da execw;ao. Em muilOS lugares du America Lalina e

comlun u ocorrencia desla fonna de se enlender 0 ciclo dus polftieas publicas. No Brasil, eSla tem sido

umu pfiiticu muilo COllum. Uma das suus con<;eqliencias C0 grande poder deci<;6rio do Estado c a sua.

PO\l<:U <:apucidude de I'azer cumprlr as decisocs IOmadus. ]<;so leva a uma perna de grande quantidade

dc reCllfSOS publicos de toda naturezu e <:(In(ribufdo para aumelltur as dificuldudes de

im;til\l<:ionaliza~ao da polilicu, por agruvar os problemas econ6micos e sociai, (Dlniz 1997 e 1998l.

E,la lonna dc conccbcr 0 cieJo da poJitica faz com que boas polfticas nao safam do papeL IslO

acontece, muitas vezes, porque os ge,tores negligeneium os risco<; e us dificliidudes que cereum a suu

prodll~ao e u eomplexidade que C0 fllncionamento das agencius publicus encalTegadas de produzi-las.
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outros aspectos reillcionlldos 11 etica e a cultura dos implementadol'Cs. Alem deste conhecimento

precario do amhiente intemo ao sistema publico en<:arregado de produzir a polftica, 0 ambiente

externo. a ser afetado pela polftiea, tambem e urna variavel pouco o\lnada con.siderada pOl' estas duas

eoncep~oes. i\ssim, tanto na concers:ao linear. quanto na concep~iio de urn ciclo simples, a produ<,:iio

de politica niio 6 algo problcm:itico. E os executorcs e heneficiarios da polflica tern pouco poder de

infillenciar nos seus resultados.

Entretanto, nas ultimas decadas grandes mudanyas70 se pl'Occssaram em diver.;as regl0es do

planeta, Avan<,:os te~noI6gi~os, maior integra<,:iio economica e cuJtm'al, avano;:os da democracia em

diversos paises, principalmente na America Latina, e novos estudos sobre 0 processo de pl'Odu<,:ao de

politicas publieas provocaram mlldall<;:as na compreensiio da maquina publica e na sua tarefa de

adrniniSlrar os mais diversos recursos publicos e de intervir na sociedade, Com isso, 0 cieJo de

prodll~iio de polfticas pllbJicas passon a scr tratado como algo extremamente complexo que exige do

gestor tanto 0 conhecimento do ambientc illtcrno ao Estado, quanto do ambiente exlemo que demanda

a interven~ao. Alem de emergir a visao que trata como arenas distilllas e igualmcnte complexas a

fonnula~ao e a jmplementa~ao da politica. No primeiro momenta cm que lui 0 dcscnho, por exemplo,

()correm di,putas para estabclecimcnto de prioridades entre as diversas situa\?oe, que exigem

illterven\?ao e, tambem, do diagn6stico da situa<,:ao sob interveu\?ao. OCOl'rcm disputas para illfilleneiar

A segunda forma de se conceber a prodl1O;:ao dc polfticas publicas e como urn ciclo lIaoo problematieo. Neste easo, a politiea e desenhada nos ~entros decisores e implcmemada pelos

exeeutores simados lla POllta do si,tema puhlieo. A medida que vao aparecendo os problemas durante

a implemenlayiio, as dificuldades sao repassadas aos gestores para que fa~am a corre~iio do desenho,

da rota a ser percorrida pela politi<:a e dos recursos necessarios para sua implementa~iio. Tamhem

aqui, nao ha conflilos e 0 ciclo e quase linear composto de tres momcntos: a elahora~iio, a execu~iio e

a retroalimenta~iio, Esta tambem e uilla visiio simplista e pouco prohlematizadora do processo.

Contudo, ela ainda e uma pratica comum entre os gestores publicos.

Nestes dois casos. 0 risco de que uma politica nao avancc e grande. Gestures que concebem a

produyiio de uma polftica desta fonna, tem grande chancc de ver sellS eslon;:os fracassar. E multo

comum, nestes casos, nao haver a mobiliza~iio dos l'ccursos necessario, para garantir a

implcmenta~iio. Predomilla, tambem. uma visao de que os gcstores tern total govemo sobre 0 seu

processo de produyiio. Normalmente, ha um negligenciamellto da vontadc do executor, suas escolhas e

o

o

o 10 VMin, aUlores tern tmtado deste temn. sob as mo;, divers", formas. Algun, referem-3C h moior imegro"ao dos po;,es
com a redu,oo do im[l'Ortancio do E'todo Nacional. com umo malor "poro,idode'" das fronteirss (Held 1991. Humlngton
1993). 01lt1'OS falam na con'tru,ao de lima rede de cidades lmponailles. tailla econdmlco. quanta [l'Oliticamente. no,
diver,os parses do planem. que passam a goza, de maio]' aUlonomia freme aos govemos naclonal, [Veltz. 200 I).
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no desenho e garalltir maior qU3ntidade de reclU"SOS para determinadas fases do processo de

implemcnta"ao.

o processo de implemenla<;1io aparece, neste <:3>0. como uma elapa autonoma e iguulmente

complexa. Os problemas e confiilos ocoITem em diversos momentas do tl'~CIO entre 0 dcscnho c a

chegada ale os beneficiirios cia interven"iio publica. E, pOlem, nu implementa<;:ao que des sc

evidenciam e ganham relevallcia. I·la diversas explicao;oes para ista, entre clas destaca 0

reconhecimento de que a pulitica eobjeto de dj:;puta entre os atOl"eS sittmdos tanto no ambiclllc cxtcmo

a agencla responsiivel pela sua prodl1O;ao e que buseam influcnciar de diversas fonnas nos sellS

resultados. Quanta intemamente 11 agenda. em que eJes estao situados em cspa"os distintos do trajeto

entrc a formula"ao e a execu"ao.

Quando 0 gestor entende desta fonna 0 cmninho a scr pcrcorrido pcla polftica pl\blica,

cCltamente, ha 0 cuidado para nao haver perda de recursos c dc csfof<;o c quc 0 problema quc

demandou a interven"ao seja minorado ou eliminado. Entre as diversas a,,5es necessarias para

favorecer 0 percurso da polftica esta a llecessidade de aproxima"ao entrc 0 COlllCXto da macro

implementa"ao com 0 da micro. Como afirrnoll BelTIlllll, a macro politica envolve 0 desenho, a

legislayao, a reue de financiamellto, a capacila"ao uos agelltes implementadores, as 1l0iTIlaS e padroes

de reiacionamenlO entre as agendas dentro do ESlado, que de alguma fOlTIla tern rela"ao com a politica

a ser implementada. A micro-implementa<;:ao envolve os contextos especificos de cada ullidade de

ulendimento, com as suas rotinas, com a sua cullura, com os recllfsos que consegue mobilizar para

garanlir 0 atendimcll!o aos beneficiarios. E neste contexto da micro-implementa<;1io que acontece 0

contado com os receptores da potitica. A aproxima"ao cnlrc estes dois conlexlOS asscgura que a

polftica tenha grande possibilidade de Sllcesso (Berman 1978, Costa 2004),

A nossa larefa neste momenlo consisle em identificar atrJves das ay6es que estao erlVolvendo a

impJantayao da Escola Plural, como os ge>tores da Secretaria Municipal de Educayao conceberam 0

seu processo de implemenla<;ao. A priori, ludo leva a Crer que, pelu grunde mobiliza<;iio de recursos de

toda nature~a, principalmeme em fonnayao, havla enlre 05 geSlores a consciencia das dificuldades que

~erja a implementa<;1io desla polftica educacional. Alem disto, percebemos que havia a conscicncia das

dificuldades atraves do dcscnho e das oricnla<;6cs que scguiram ao am\ncio do novo programa

educaciollal e, tambem, devido a urn conjunlU de a<;6e> desenvolvidas pelu PBH e peb SMEDIPBH

para legilimar c sustcntar a llova politica.

Inicialmcmc, chammnos a atenyilo para 0 caderno produzido pela SMED!PBH em olltubru de

1994, quando 0 Prog,Jma foi apre>;enlado ao publico. Houve a preocupa~ao de de~lacar no primeil'O

panigrufo que a origem da E~cola Plmal cram as cxpcricncias educacionais compal1ilhadas entre

pmfessores, alllno~ c pais em diversas lI11idades escolares que colocava a rede municipal na vanguarda
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do llluvimen\o de renova",ao educacional que se proces>;ava no Bra:;il. Para nos, ffiuitQ mnis que fazer

o luna homenagem aos principais atores do ,istema educacioJlal, os gestorcs municipais julgavam

necessario afirmar que u Escola Plural j5 estava sendo praticada e, por isso, nfro sc [rmava de uma

novidadc estranha e nem dn trall5posi"ao de mna expcrictlcia bem sllccdida em urn DUtro luga! C

aplicada em Belo Horizonte. Assim, 0 documenlo afirma que csta

"devolvendo aos profissiollais da Redc Municipal, aDs pais c alunos 0 rclrato cia
escola que, con,eguimos caplar nos imimeros contatos que mantivemos com a
comunidade escolar. Diante da seriedade dos Projctos POltico-Pcdag6gicos das
cscolas c diantc da pluralidadc de a~oes ,ignificativas que sao realizadas em
cada ,ala de aula, cada serie, tumo e area, a primeira sellsa~ao e de estarmos
diante de algo extremamenle inovador, A Redc MlUlicipal de Belo Horizonte
avam;ou muito nos liltimos anos, podendo ser considerada hoje pioneira no
movimento de renova"iio pedag6gica iniciado no Brasil, desde 0 final dos anos
70, 0 grau de consciencia e organizaI,;ii:o dos ,cus profissionais foi, scm dllvida,
um fmor detemlinallle." (SMED/PBH 1994).

o Em divcrsos momcntos deste docmuento c de oulros produzidos pcb Sccretaria Mllilicipal ou

por agencias sillladas no sen interior, principalmente, 0 CAPE e a CPP, havia a preocupa<;ilo de

afimlar qnc a origem das mudall<;as que se processavum eram as experiencias educacionais inovadoras

c, as vczes, lransgressoras conquistadas pelos professores, alunos e pais. Por isso, repetidas vezes e

usado 0 termo "devolver" ao, professores, aos pais, it comunidade de Belo Horizonte etc. Esta fonna

de agir deixou daro que a inlen"iio da SMED era ter as professores, pais e alunos como seus aliados.

Se ao contrririo, os geSlores municipais nao livessem a cerleza das dificuldades que eercavam a

implementa~ao da Escola Plmal nao cra neccssario cste cuidado em buscar aliados.

Mm., a certcza dc quc a implcmcnta~ao era uma larefa diffeil e que exigiria 0 apoio da

comunidadc cseolar e a intensa participa<;ao dos professores, foi ressahada no oitavo eixo norteador.

OEste eixo que sc aprcsentotl como "Nova identidade da escola, nova idenlidade do seu profissional",

coloeou os professores como atores centrais e mostrou a importancia fundamental da sua "adesilo" a

nova poHtiea educacional. E 0 documento preocupou-se em destacar a impOltancia destes atores e

moslmr a intima rela~ao entre a Escola Plural e a, suas diversas experiencias educacionais inovadoras.

E, ao dizer que estas experieneias foram impreseindiveis para 0 smgimento do pwgrama, reafirmamm

a sua origem. ConlLldo, ele deixOll enlender que 0 sucesso do Programa dependia de um novo tipo dc

profissional, inscrido e comprometido com as mudan9as que estavam aconlecendo no sistema

cdueacional e, mais ainda, com us lransfonna<;oes soeiais. 0 doeumenlO deixoll claro csta posi<;ao, ao

afirmar quc

o "as ffiodifica<;iJe, bavidas na Rede Municipal tern COffill SLljeil05 centrais os
trabalhadores em educa<;iio. 0 movimento de renova<;iiu pedag6gica que
acontece nas escolas recebe sua illspir~",iio no movimento social rnai.> amplo
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o
peb demoel'acia e pela igualdade de direitos; essa mcsma eonsciencia inspil'Ou
nos ultimos 15 arlOs a organizfl<;:iio dos educadores e seu compromisso com a
eseola publica demoeralica.
Constmindo essa nova escola, foi"se construindo urn novo profissiOlml, com
nova identidade, novos valoTe" novos saberes c habilidades. COllstruindo a
nova Escola Plural, foi-se constmindo lim Profissional mai> Plural, mais
politecnico." (Idem)

o

Niio hii dlividas de que legitimar 0 Progmma c fundamenlfll para vencer as resistencias e fonnar

eoalizoes favonlvcis it sua implcmenta~iio como sugere Cmmie,. Mas, apenas isto niio e suficiente

pam assegmal' quc a visiio de implcmenta~iio do~ gestores municipais de Belo Horizonte em a de um

pl'Oces<;o complexo. Ou scja, uma visiio mai~ reali>ta prevendo as dificuldades e conflitos que

cercarimn a implamm;:iio dc uma politica educacional de~te tipo_ OUlrOS dados sao necessarios para que

lenhamos esta certcza. Scndo assim, procummos encontrar no desenho, no planejamento da

implanta~iio da Escola Pltual e na qllantidade dos l'ccursos mobilizados as resposlfls para esta qoestao.

Percebemos nos docllmcntos enos dcpoimentos colhidos entre alguns dos gestores da epoca

que, apcsar de ser lUna polftica educacional para toda a rcde municipal de ensino, havia ullla margem

de espw;:o para que as escolas aderissem ao Programa c fo<;sem alterando a sua Organila",aO,

rcspcitando seus tempos e as demandas das suas comlUlidadcs. A Escola Plural modificou

radicalmellte os prillcfpios que orientavmn a sua rede de ensino, mas havia lima tolerfincia quanto it

permmlencia de pnilicas t",dicionais que 0, gestores desejavam mudar mcdiantc a adcsiio dos

professore,. As evidencias revelam que havia a previsiio das dificuldades. AlglUls gestol'cs

argumenta,am que a Escola Plural era urn conjunto eomplexo de medidas educacionais que

modificava proflllldamente as eseolas da Rede e, por se 0P0l' de forma ",dical ao sistema tradicionaL

deveria <;el' comprcclldido c assimilidado pelos profcssorcs. POl' isso, era neces<;ario um tempo pam 0

o coletivo das eseolas compreendcl'em a proposta e executa-la, adaptando-a 11.<; demandas das sua<;

comllllidades. A fala de uma da, gestoflls que participou da implama~1io cm 1995, rcvcla que

"e>periivamos com u implanta",ao urn perfodo de debates e de analises coletivas.
Nos organizmnos e fomos aos debates nas cscolas com pais, alunos,
comlUlidndc e tambcm nn equipc polftica do Prefeito." DIll POllCO mais it frente
ela continlla, "Vl.<;itfl!;, discllss5es, escutas, sempre apre,entando as linhas do
Programa como sendo linha, de Govemo e abrindo para que a escola se
organizas<;e, a partir delas, numa proposm pedag6gica sua, propria, segundo seu
cOTpO docenle e funcionarios, segundo sell alllno e sua comutlidade." (Membro
da CPP 1995 e 1996, participou utivumente da implanta9iio da Escola Plural)

o
Esta margem de nutonomia para as ullidades cscolmes era um aspecto importalltc do Progranm

que dcmotlstra que foi reservado para a, escolas um espa90 para a constm~iio de seus projetos

pedag6gicos, em consoniincia com as demanda<; da COTIlllllidade ~scolar. A, escolas em re>;ervada a
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nutollomia para melhor alocar 0 sell quadro de professores, organizar as coordena~5es, conSlruir 0

curricula, inovar nas avaliao;:oes, trabalhar tell13S c atividades diversificada" alocar os recursos que

fazem parte do Ol'o;:amcnto da lIoidade cscolar etc. No eutanto, ludas a, ao;:oes, inovuo;:6es e projetos

desenvolvidos pelns ullidadcs escolares dcveriam estar em silltonia com os objetivos cia Escola Plural,

uu !;eja, a inclusao e a cfetividade das escolas para os UlllllOS provenientes, principalmente, das

camadas populaTes.

Vollando-se agora para os reeursos mobilizados para a implementao;:iio, 0 que sc perccbc cque

vem havendo urn grande empenho dus gestures. nao s6 para garantir a implantao;:ao, mas, tambem, para

manter a cOlltinuidade da Escola PluraL Frente aos varios tipos de rccursos ncccssarios para

implementayao de uma poJitica publica, come~aremos por identificar c analisar os recursos politicos e

institucionais. A Escola Plural foi gestada e iniciou a sua implementao;il.o no govcmo do prcfcito Patms

Ananias. Como assegurou alguns dos gestores entrevistados, tratava-sc dc urn "govcrno popular" c,

por isso, havia grande expectativa quanta it polftica educacionaJ. Quando esta foi apresentada, houve

total empenho do Executivo municipal que favoreceu a sua aprovao;ao na Camara dos vereadores, sem

emendas e, tambem. no Conselho Estadual de Educa<;:iio. Este propos que houvesse uma avalia\iao

apos 5 (cin<:o) anos do infcio da implantayiio. Nas e1ei\ioes de 1996, houve alguns questionamentos ao

programa por parte dos candidatos da oposio;ao, com exceo;ao do candidato Celio de Castro e do

candidalO apoiado pelo prcfeito Patms Ananias, VIrgilio Guimariies.

O~lio dc Castro vcnccu as elcio;5cs e deu cOlllinuidadc ao Programa Escola Plural, avanyando

em algumas qucstocs que ainda encontravam-se pcndcntcs, como 0 cnsino medio, educa<;:iio de jOVCtlS

c adultos etc. Nas eleiyoes municipais do ana 2000, Celio de Castro foi reeleito e em sell Programa de

Govcrno era mantida a Escola PlurJI. Em 2002. por motivo de doen\ia. 0 prefeito Celio de Castro

deixou 0 cargo e assumiu 0 vice-prefeilO Femando, Pimentel. Como eram membros do mesmo partido,

ele deu continuidade ao Programa. Nas elei<;:5es de 2004, Fernando Pimentel foi reconduzido ao cargo.

com 0 <:ompmmisso, entre muras coisas, de manter a Escola Plural. Todos os "heres do Execlltivo

municipal desde a apresenta<;:ao do Programa vcm dando total e incondicional apoio a ele, garalllindo

os recursos politicos ncccssarios para sllstenta-Io. Alcm disto, vcm malllendo na Sccrctaria de

Edllcayiio, gcstorcs compromctidos com 0 Programa71
.

Quanto aos recur:;os inslitucionais, roi montada tocla uma rede de apoio ao programa. A

come<;:ar pela solicitayllo c 0 pedido de aprovao;llo pelo CEE quc cmitiu 0 parcccr favoravcJ cm 21 de

Jlliho dc 1995. Como ainda naQ havia sido legalizado 0 Sistema Municipal de Ensino, a autoriza~ao

pela Secretaria Esladllal de Educayiio aconleceu em 06/10/1995. Com a autoriza<;:ao do CEE c da

" Pa,a 'n!i)Tmo,iio 'ob'" 0< pmco"a' clcleorai' nos ultimo, ono' e,,6 nco"a' 0 'ilO da Ju'tl<;a Eleitoml. w,,"w.tre
m".gm'.br.
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dcmandas da sua comunidade escolar, foi um recurso importanle. ConlUdo, a prel'eitura vern tentando

equiJibrar autonomia e controle, e criou mais llm recurso institucional para fOr<;:ar as cscolas a

avan~arem em dire~ao ao desenho da Escola Plural e a melhorarcm 0 scu desempenho. Trma-sc do

"Acompanhamento da Polftica Pedag6gica" e 0 seu funcionamento foi descrito da seguinte forma,

"a SMED adotOll como eSlrat.6gia metodol6gica 0 acompanhamento sistematico
as escolas pOl' meio da Gerencia de Coordcna<;:ao dc Polftica Pedag6gica 
GCPP e do Centro de Apelfei~oamento dos Profissionais da Educa<;:1io - CAPE
c cquipcs cm nive! rcgionalizado. 0 acompanhamenw caracteriza-se por ,er um
processo continuo de inser<;:1io, observa~ao, reflexao e a~ao no e sobre 0
cotidiano escolar e soas comunidades." (SMED 2006, p 28).

SEEMG, nao houve problemas quanta 11. aprova~1io na Camara Municipal de Belo Horizonte, 0o Sistema Municipal de Ensino foi institufdo, apenas, em 1998, ap6s aprova~1io na Camara e

prumulga~1io pelo prefeito Celio de Castro. A PBH atraves da SMED, criOlI a CPP71 (Coordena~1io do

ProjelO Politico Pedag6gico), 0 CAPEJ3 (Centro de Apcrfci~oamellto dos Profissionais da Educa~1io),

a CESMED74 (Colegiado superior da Secretaria Municipal de Educa<;iio) e ampliou as equipes

pedag6gicas das administra~oes regionais7\ para implantar e sustentar a Escola Plural. 0 Conselho

Municipal de Educa~ii:o foi criado em 1998 c na 1Conferencia Ml.lnicipal de Edl.lca<;:ao em agosto deste

mcsmo ano, foram eleitos os sens membros. A cria<;:1io do Sistema Municipal de Ensino e do CME foi

Ulll importante passo para a suslenta~ao da Escola Plural, pois a partir deste momento a prefeitura

tinha autonomia na condu~ao de sua politica cducacional e parlicipava de uma arena importante para

lcgitimar as suas a<;:5es educacionais (SMEDJPBH 1996, 1999 e 2006).

Ainda do ponto de vista dos rccursos instilllcionais e politicos, a autonomia das unidades

cscolares para confec~ao de seu ProjelO Politico Pcdag6gico e para sua organiza<;:1io, segundo aso

o

o

"A CPP fol criada para roorden" a Implanta~ao da E'cola Plural. lendo em vlSI" que ja hOYI" uma expeClallv" qunnto as
difkllidades para Implementa~ao desta politlca educacional,
n Apesar de exlstir desde 1991. °CAPE foi modemlzado e estabeleceu as regras para 'ou f"neioTlamenlO e sele~"o de
professores para compor os seus qundros. Era uma Importante agencla no pl'Ocesso de irnplemenlo"ao da beob Plural.
Junto com a CPP. era enearregado de eSllIdos. acompanhamemo das esrola, dumote 0 irnpl,nt'~ilo da Eseola Plural, de
mrso'. forma"ao em servi"". assessoria as e'colas que sollcila'scm. Produzimrn inurn"ra, pUbll".~<1cs para auxilior oa
I("ma~a[) e dlvulga~"o da nov, politica educ.cion,1. Hoje, CAPE e, CPP fundirorn·,e l'lITn"nd" a Gereneio de
Coordeila~"Ode Politico Pedag6gko e suas fun,5es modificndas, A GCPF (Gel'"ncla de Coorde[la~"oPolitica Pedag6gka
e Forma<;;;o) tern como objell\'O principal 0 acompanhamemo das esroln' (SMEDIPBH 2006. 1999 e 1996),
"0 CESMED fol criado no inklo da Implementa<;;;o da 8ml" Plural. Ele reline alem da 'ecretaria municip"1 de
educa<;;;o.o sec"'1"rio odjunto, 0' dl\'erw, direlore, de departamento, intemos il Secrelarla Municipal de Educa<;;;o (apo, a
reform. gerenci"1 ,Ie 199912000 p"-,'ar"rn " ,e "h"m", 6"''''010'). 0' direlores regionais de educ"~'o (hojo gerenle,
regiwnai,), 0' dirclorc, do CAPE e da CPP. TrolO,se dc Urn irnpo"anlc orgiIo cnlcgi.du quo del'ne "-' diretriw, do pDlitica
oduc"cion'l dc Bc10 Horizonlc. E.<lC orgaD 'rnpliou, orono dcci,liria LOrn a incmpma,;;" de important"' '1"'0' °vCnt
contr;buindo para mclhDrat 0 didlogo d, SMEDIPBH com 0' prol"''''''o' C0 eomunidode owolor (SMEDIPBH 1996)
" /I "dmin;'lra,ao munieip'l dc Bclo Horizonte enconlro-.'o bo,t.nte dc,cen,ralizada. c,t" dividido em 9 adminis11'a<;oes
regiunai,. "od, uma com uma Gerenci, Regional de Educa<;ito (GEREDl c com urn" equipo pedagogic"~ 0., gerentes
regiun.i., e "Igun' mcmbrm da equip" pedag(,gica tern assel\lo gOroillido e obriga[(>rio "a CESMED.
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bihliotccal'ios, os auxiliares de bibliotecas, os auxiliares de secrelaria, os auxiliares de servi<;:os e a

guarda municipal patrimonial, Mais recenlemeute, com a Escola Integrada, outros profissionais eslao

scndo contratados, alraves de contratos lemporiirios. pura oferecer reforo;o escolar e atividades diversas

para os alunos com dificuldades e em situa<;:6e>; de rhco social, em hor<irios distintos do sell turoo

escolar.

as recur.sos tecnicos tambem foram mobilizados em grandc quantidade. A capacila~iio

apareceu como lima importanle preparao;iio tecnica para implemcmao;1io da Escola PIma!' Forum

centenas de cursos, minicursos, encontros, congresso, conferellcias e oficinas realizadas em todus as

gest6es durante 0 tempo quc vcm vigoraudo a Escola Plural. A ao;iio do CAPE, da cpr e dos

depmtamentos de educao;iio das administrao;i3es regionais foi intensa e aconteceu, principalmente,

alravcs dc cursos, como 0 CAPp78 e muitos outros. AlCm dislo. foi criado 0 CAPE INTINERANTE

Apcsar de nao aparecer quando se projetava a implemenla~iio da Escola Plural. nao se pode negar ao importiincia deste acompanhamento para 0 rcconhecimento da visiio que os gestores municipais estiio

lendo do processo de implemema~iio da sua politica educacional. Isto nos revela que vern persistindo

uma visao complexa do processo de produ~ao do progmma.

Mas, vollando ao periodo inicial da implanta~ao da Escola Plural, os recursos humanos,

tccnicos, fisicos e financeiros para sustentao;ao desta politica foram mobilizados em grande

quantidade. Quanto aos recursos humanos, os nllmeros mostram que houve urn crescimento

significmivo no m'unero de professores76
, educadores infantis, auxiliares dc biblioteca, biblioled.l'ios,

auxiliares de secretaria e auxiliares de escola. Em relao;ao aos professores, em 1992 havia na rede

municipal de ensino 7014 (2608 PI - Nfvel Medio, 1852 PI - Habilitado e 2554 PIl) e em 2005 0

numero total de professores era de 9966 (723 PI _ Nivel Medio, 5082 P[ Habililado e 4[61 PII)7J.

A[em do allmenlo no numero, houvc tambem uma consideravclmclhoria na sua forma~iio, Alem dos

professores, oulros profissionais passaram a fazer pmte da rotilla das escolas. Entre eles destacam oso

o
que consislia em

"uma nova modalidade de atlla~iio da capacita<;:1io em servi<;:o, ofcrcceu cursos
em 89 escolas atingindo aproximadamente 2500 profe:;so,es no 1° semestre de

o

"0 allmento no mlmero de profe"ore, 10; nee'eN'Ti" devido a uni,'e,ooli7.a,.o do "nsino, OOm a eXparl.,ao do mendlmento
qlle pulou de lIfi319 "Ium" em 199tl pora 143573 aluno, em 2005 ",ment" no enslno fUlldame"tal regular dillrno, E 0
mimero de ",mia, p"lou de In em 1990 para 163 em 2005. somente no ensino fundamental regular dlurno. NeSle, dado'
n"" e,illn Incluido' n< aluno, de ensino especial. ensillo lnfantil e educa~ao de jo"en, e adullOs, Alom dl,ro, era nec",_,ario
garanllr 0 ndmero de 1,5 professore< para cada turma. em cado umo do> <seolas do rede municip"l e atender;L' "_'colo,
,Iwado, em are", degmdadas socialmenle que se enconte",'" com um q"adro ~'n"'. de falta de'tes profl"i"n"i<
(SMEDIPBH 1996. 1999 e 200G).
"Dado, oflclals dn PBH. comido no Senso E'colar e no, relal"ri", de presta,"" de conI", das vaTia, go,~)e., que eSli"eram
!l freme da Secremria Munlcip"l de En,ino enlre 19940 ltMl5_
"0 CAPP _ C"rsos de Aperfel,oamento do PTotic. Pedag<igica _" urn curso m;ni<lradn n", depcndCncia, do
CAPElS"IED. com carga honiri" d. 360 hOfa,. voltado e,pecilkamenle par. a E,""'" Plural. Alom do,!e. multos outro<
f'>ram mini<trado< como 0 eurso de LIBRAS (llnguagem b'asilei'" do _,inai,), Horiwn'e' da Cidadonio. Rede pela Paz etc,
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o

o

96. Os Professores do CAPE dcslocam-se para as escolas, oude minislrarn
cursos a grupos de professores nas tematicas por eles escolhidas." (SMED/PBH
1996,pi6)

o argumento principal para justificar este grande invcstimenlO em rOlJlla~ao e capacilal,'ao,

alegado pelas gcslOl'cs da SMED c dus principais agencias no interior destu secretaria. e que a niio

adesiio 11 Escola Plural s6 pode acontcccr dcvido aD desconhecimento do seu contelida e dos seus

objetivos. Por isso, a capacita<;1io seria urn importante instrumento para veneer as dificuldades e as

resistencias em rela~1io iJ. Escola PluraL A fonna~1io foi lralada com llilla enfa:;e especial e OCupOU

Ingar de destaql1e no planejamenlO e nas a~6es du Secretaria. Tanto que a Secretaria Municipal de

Educa<;ao a epoca afinnou que

"achavamos quc com os professores qualificados com que contavamos (a
maioria com cur~o ~uperior e >elecionlldos pOl' concurso PllbJico) e com os
cursos de capacita<;iio continuada quc estavam seodo organizados seria possivel
estimular os profcssores a incorporar novas ronnas de atua<;ao." ( Secrelfiria
Municipal de Educa<;ao da PBH em re:;posta ao qllestionario para esta pesqllisa)

Em diversos docllmentos produzido.~ pela equipe pedag6gica da SMEDIPBH durante este:;

o

anos de vigencia da Escola Plural, a fOlma<;1io c a capacita<;iio apareceram como urn elemento centraL

Havia a cerleza dc quc

"a capacita<;iio docente foi considerada lUn aspecto cstratcgico para a meUlOria
da Escola Plural e para mcllioria da cscola publica municipal e para valoriza<;ao
do seus profissionaL (SMEDIPBH 1996, p15)

Segundo os dados fornecidos pela SMED, 0 CAPE realizoll, cntrc 1993 e 1996, 167 eursus, semimirios

e evenlOS diversos que eoutoll com a participa<;ao de rnais de 22 mil professorcs7Q. Alcm destc tipo

fOlma<;ao mais direcionada para os educadores, a SMED passou a realizar lllluaimente a ·'Mostra

o Plural de Educa<;ao". E>ta Mo>tra era urn evento publico e aberto a panicipa<;1io da comunidade de

Belo Borizonte. ou seja, alunos. proressores, pais e interes~adQS. Nela era exposta a produ<;ao

pedag6gica das escolas da rede municipal. alraves das mais variada> ronna~. Estes trabalhos eram

produ7.idos pelos alunos, cm parcelia com os professorcs e com a escola. Ela, tamhem, figurava como

urn espa<;o de fonna<;iio impOltante. Alcm disto, a Mostra Plural se transfonnou em urn imp0l1antc

inslrumenlO dc divulga<;ao dos aspectos positivos da £Scola PlmaL

Ma>. a fonna<;ao nao se resumia aos cursos de capacila<;ao e a capacila<;ao em :;ervi<;Q. Ainda

em rela<;ao iJ forma<;1io, is impol1ante destacar quc hOllVC um grande invc:;timenlo em publica<;5es em

tolllO dos principais eixos e tema:; relacionados com a E:;cola PlmaL E relev<lnte a produ<;ao de

malerial gnifico e de publica<;5es. Ale meados de 1996 forum puhlicados 8 cadernos, ahordando tema:;

"Os dados sobre 0 form"l';;o of.",cida pelo CAPE no pe,iudo d. 1993 a 1996 .,t"O contido, no ",lm6,io de p,""a,·rro de
conto, do gestiio 1993 - 1996. na pag;n" 16.
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o

como curriculo, projetos de trabalho, avaliao;iio, sobre 0 3" cicio e educao;iio de jovcns I' adnltos, Na

o gcstiio de 1997 a 2000 tambem cOlltilluaram as publicm;5es visando iJ. fonnayiio I' capacitayao. Ne~le

momento, a visiio da fonnllyiio continuou celltrada Ila telltativa de diminuiyiio da resistencia dos

professorcs, atraves da reduyao das inceltezas quc cercavam a Escola PluraL Nesta gestiio, a forrnayao

foi considcrada mil direito do profissiollal dc educayiio que assim descreveu a sua preocupayiio,

"0 direito 11 formayao profissional permanentI' su~tentado pelos principio~ da
Escola Plural, adquiriu relevancia atraves da polftica de formayiio cfctivada pelo
Centro de Aperfeiyoamento dos Profissionais da Educa.;;ao - CAPE. A
fOlTIllIla<;:ao dcsta politica incluiu estrategias de fonnayao continuada e de
capacitao;iio em servio;o, consideradas exigencias de mclhoria da ednca<;:iio
prestada pelo Municipio e, espccialmeme, um direito do profissional ao sen
aperfei<;:oamelllo I' desenvolvimenlO continuados." (SMEDIPBH 1999, P 5),

Nao temos os dados sobrc 0 mimero de publica.;;Oes relacionadas com a Escolll Plural

prodnzidas ncste periodo de vida desta polftiea educaeional. Na Biblioteca do Professor que fica

o situada no prcdio da SMED, fala-se de cerea de 70, Contudo, este numel'O nao e exato I' nao roi

confirnmdo pela auxiliar que organiza 0 arquivo da bibliOleea, 0 que vale ressaltar e que houve lima

intensa prcocllpa"ao, das varias gest6es que estiveram a frcnte da SMED I' das oulras agencias, com a

forma"iio, Os recur~o~ aplicado:; em qualifica"ao eram altos. Tratou-se verdadciramente de uma

politiea de fonna"ao como de:;tacou 0 documento acima. Este empenho na fonna"ao deixa evidente

que os ge~tore:; munieipais previam 0 quao complexo seria a implementa"ao da Escola Plural.

Olhando, agora, para o~ dados relalivos aos gasto~ com educayao, a partir da apresentayao da

Escola Plnral e do inkio da slla implantayiio, vimos que estes ereseeram substanllvamenle na tenlativa

de garantir 0 suporte necessario para 0 programa, Um dos sens eixos reconhecia a imporlftncia da

materialidade c das vil1l1alidades educativas derivadas dela, 0 texlO argumentava que

''todo~ os Projeto:; Politico-Pedag6gicos das escolas enfatizam 0 peso da
materialidade como pre-condi.;;ao para sua implementa.;;ao, Eufatizam nao
apenas as condi<;:5es fisieas e as condi.;;Oes de trabalho que ainda sao bastante
limiladoras das proposlas, mas tambem a organizao;ao dos tempos, e:;pao;os,
proce~sos; a organiza"ao do trabalho, as grades, as seria<;:5es, 0 recone de
hodrios, as hierarqllias .. ." (SMED!PBH 1994)

Os gastos tiveram como objetivo melhorar a qualidade das escolas e da sua materialidade, Eles

permiliram que 0 numero dc cseolas ercseesse de 137 em 1990 para 181 em 2005 (envolvendo todas

as modalidades de ensino da rede municipal), 0 mimero total de professores tambem teve urn aumento

significativo. E, denlTe eSles, cresceu 0 numero de prufes>ore~ graduados, com nivel :;uperior, e p6s

graduados dc diversas formas, 0 mimero dos p6s-graduados ehegoll a 38,15% do total de professores.

o Enquanto 0 mimero de professores com apenas 0 enslno medio (magisteriol recuoll para lllellO~ de

10% do total de prufis~ionai~ dOCenleS da rede.

163



o

Em relno;ao nos gnstos com cducao;iio, a PBH, desde 0 infcio da implantao;iio da Escola Plural.o vern gastando, cm media, 30% do total de suas receitusSo, Em 1992, 0 gasto por ahmo ficava em tomo

de R$ 444,78. Em 1995, este gasto pulou pUnl R$ 773,46. Em 2005, 0 gasto com cada aluno da Rcde

Municipal de Ensino ficou em aproximadamente R$ 3000,00. Ou seja, lilll aumcnto substantivo para

gamntir a >U:;tentao;ao da E:;cola Plural que para sua efetivao;iio dcpcndia, em grande rnedida, dos

recursos materiais disponfveis em cada escola. Urn outro dado importallle, refere-se as transfereneias

da PBH diretamente para as Caixas EscolaresSI . Estes rccursos sao importantes, pois assegurarn a

autonomia das unidades escolares para definil' onde deveriam ser aplicados e pura sustentar 0 seu

projeto educacional. Neste caso, os valores saltaram de R$ 2,06 em 1992 para R$ 83,06 por aluno em

2005. Este empenho com os recursos econ6micos foi l'cssaltado pela seereLiria municipal de edueao;ao,

em lUna das gestoes, ao afirmar que

"nao faltaram recursos financeiros para a implementao;ao do Programa. A PBH,
nos limites de suas condio;5es financeiras, gurantiu recul'SOS para a expansao do
quadm de professores (500 s6 no primeil'O anD de implanta~ao); recursos para 0
projeto de materialidade das escolas; recursos do FNDE para cOllstruo;iio e
melhoria dos predios publicos c equipamentos das escolas (cerca de R$ 5 000
000,00) criao;ao do quadro de pessoal das s2Bibliotecas Escolare:;; alem das
verbus Qr~amentiirias." (Gestora Municipal em resposta ao questioniirio para
esta pesquisa)

o

o

0:; documentos revelam que houve por parte da Prefeitura de Helo Horizonte e pela Secretaria

Municipul de Educao;1io urn grande cuidado na prepura~ao para implementa~iio da sua refonnu

educacional. Este cuidado continuou durante todo 0 processo, pois os recursos para sustentar a Escola

Plural vem se mantcndo ao longo do tempo. HOllve em todas as gest5es que se inSlulararn apos 1995,

o apoio incondicional ao programa. A SMED coordenou a sua irnplantao;1io e, para isso, cOllstruiu as

agencias necessarias e fOitaleceli os depaltamenlos de educao;iio das regionais. Nao hom'e gralldes

problemas em rela~ao it legislao;ao, pois em 1996 foi prollluigada a nova LDB que acabou dando 0

supOite legal para esta polfticu educucional.

W /I Con<litui,ao Federal e.,labc]o""" que 0' municipio, bt..,ilcico.' dcve", go,,,,r urn minimo <Ie 25% de <tie, =Oil", CDm
ed,,,,",",,. Pnrt.nln," PBH nan '" vern cumprincto" Lei Federal, mmo tern 11"-<1[) urn P(]ucn rna;, d" que () legalmcllte
.'tabelecicto.
" Coda unidadc e<c"la, pTccisa consliluir uma p",,,oa juridicu p"ra mm';rn"nlar '" rc~urs", l,nam,ci"" c'"ptodo, ou
l'an,fcridos pelo lesoul'O municipal, estndual OlL federal. NOl'malmente as repa"es que chegam 1Is ",colas municipais ';;0
tran,fe,.~nci"sda propL'ia odministra<;ao municip"1 OB do governo federal. 0 govemo est.dunl pOl' poss"ir om" grande Ted.
de en,ino nao tem leito repasses para as escoln, municipais de Belo Horjzonte. Emre os recllrsos que chegam os Caixa,
Escolares. alguns vern com finalidnd. previsw. nm, 0 uso de grande pane deles nco a cargo da denni<;ao da propria e,coia,
atra"e, de seu colegiado.
"' A no\'. LDB e'tabeleceLl que u ano letivo deve ,er comp"'lo de nn minimo 200 dies let;vos, au ,ej", d;a, lTabalhado.'
cOm os "Iuno, e 800 hura,. F..>le artigo d" Lei loi" uni"" p~)b[em",p"i, h"via 2 hora, de reun;ao pedagogi"a nu, ",coins.
[sm, 2 homs eram s"blr.ida, du tempu «'m u, alun",. A panir de 1005 a SMEDIPRH 'uprim;u a, reunifies ptdagogicas e
nao co",eguiu instituir urn "uTru har.rio par. 'I"e ela, acunl....m, Segun,lu a avalia,,"u de 2000, feita pelo GAMElUfMG
e,ta, l'euni5es s.man";, SaO fundamentai, pa'" vid" da, .",ola" denIm ,Ie uma p<llfti"a ed"c""ion"1 comn a E,cnio PluraL
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Quanto ao, recurw, tecnicos, houve grande inveslimento cm fOlmao;:1io c capacitao;:ao quco penniliram, a um grandc numcl'O dc profcssores e oUlros educadores, conhecer de perto a Escola

Plural. Alem dis to, foram produzidas revis13s, livros, folheto" cartilhas e muila, outra, publica<;6es

para serem debatida, nas escolas durantes as reuni6es pedag6gicas. E,tas publicao;:6es tinham como

objetivos tirar as duvida, e reduzir as incerleza, quanto ao Programa. Ao mesmo tempo, aconteceram

divcrsos enconlro" congressos e seminarios para divulgar e legitimar a nova polftica educacional. a

ponto alto destes eventos promovidos pela SMED, foi a Constituinte Escolar 199912000 c a Mostra

Plural.

o

o

o

Por fim, cabe ressaltar os recuISOS financeiros e matcriais. Como foi visto, csta havcndo uma

grande aplicao;:1io de recur,o em educao;:ao pela Prefeitura de Belo HOI'izontc apos 0 inicio da

implantao;:ao da E,cola PluraL Estes recursos tem ,ido aplicados para garantir a lmivcr,alizao;:1io do

accsso c da cobeltura por parte da rede municipaL E, tamb6n, para mclhorar 0 desempenho academico

das criano;:as, ado!escentes, jovens e adulto, que estao no sistema municipal. Grande pmte dc,tcs

recursos vern sendo aplicados em insumos educacionais, para garantir a materialidade. autra parte,

esta sendo aplicada em projetos educacionais e em conlratao;:ao de professore.'!.

Para alguns autore, a eXislencia destes recursos garante a implememao;:ao e a sustentabilidade

de uma polftica pl\blica (Mokaie 2000, Velarde 2007. Nogueira 199R), Acreditamo, que a existencia

deles e condio;:1io necessaria para que uma politica educacional do tipo da Escola Plural seja

implcmcnmda. Mas, a implemcntao;:iio de uma polftica cdncacional deste lipo exige Ol!lrOS cuidados,

Tratarcmos dcste assunto mn pouco mais a frentc, Mas, a cxistencia dos recursos aprcscntados ate aqui

responde a quesUio da concepo;:ao de implementao;:ao que cercou a Escola Plural. Para nos, 0, gestores

municipais da Secretaria de Educao;:ao sabiam das dificuldades que enfrentariam na implernentao;:ao da

reforma educacional que se prop"nha a fazee. Talvez nao tivesse consciencia da magnitude deste:;

conflitus, como nos assegllraram varios dos geSlores nus questionario:; e nas conversas que tivemos

durante a pesquisa, A fala de uma das gcsroras que participou do iufeio da implantao;:ffo da Escola

Plural corrobOl'a com CSla tiHima afirnmo;:ao,

"mas eu uao esperava tantos confliros, niio csperava tanta divcrgencia diante da
idCia de lIlmt escola para rodos, dc acolhcr os pobres e procurar fonnas mnis
especifica!; de ensino, Veja que professores de da,se media - entre os quais me
incltlo - lIao mmriculam seus filhos na escola pllblica sempre que pode, nao por
causa do ensino, mas por causa da condio;:ao cultural e sociaL A questao cultural.
de c()Tlviv~ncia com "rna nova diversidade, i"so em m"ilO dirkil e ainda e,"
(Membro do CAPE na epoca ua implemenlao;:ao em respusla a urn queslionario
enviado para a pesquisa).
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Diullte do que [oi exposto ate nqui. surgem as seguilltes questi'ies: como [oi a implemen13o;:ao da

o Escola Plural? E ate que ponto cia conseglliu avum;:ar na rcfomm do sistema educacional de Belo

Horizonte?

o

o

o
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CAPITULO 5

o
A IMPLEMENTA(:AO DA ESCOLA PLURAL

5.1- A implementao;1io da Escola l'luml e ate onde foram as rnudan"as propostas e nCl-'t'ssarias

para atingir os objetivos planejados.

Nesta seo;1io vamos trabalhar COlli os documentos da SMEDIPBH, com os resultados ua
pesquisa do GAMElUFMG, com 0 material recolhido lias escolas invesligadas i3 e com os

questiomirios aplicados aos professores e mllms I'llnciomirios da:; escolas pesquisadas, gerencias

regionais e da SMED. Neste momenta queremos apresentar os resultados das nossas investiga..6es a

respeilo <las ffilLdano;as alcan<;adas pela Escola PluraL Como advertiu Lima, as ffiudan<;as naso organizm;6es escalares dcvcm ser analisadas no nivcl superficial ou I'onnal, no nivel intennediario Oll

niio-fonnal e no nivel profundo ou infonnal (Lima 2001). Ou, na proposla analfliea de Bennan,

busearemos identifiear os elementos da macro e da micro implemclllw;1ies, a,sim como os proccsso,

de adapta~ao eulre estes dois momentos da vida desta politica.

Apesar de ler apreselltado 0 projeto da Escola Plural em 1994, cla foi oficializada em llm

cncolllro que aconteeeu no audit6rio do Minaseentro no infeio do ann escolar de 1995. Foi comllm

entre os professores qlle paniciparam desle encontro e. p(Jsterionnente. nas escolas a afirrna~ao de que

"dormimos singulares e acordamos plumis" (GAME 2000, p 74). Talvez esta afinna~ao revele a

surpre>a e, porque nao, a indigna<;1io lrente il refomla educacional que se apresentava. Surpre>a porque

falava-se na Escola Plural, mas havia pOllca certeza de que ela "iesse aeontecer e do sell eonlelido. Eo indigna~1io porqllc muito, dos pre,cllIcs rcccbcl'3m a refomm como llm pacote. Certamentc, csta

afimm~ao deixava claro que a Escola Plural tcria grandcs dificllidades de ,eguir em frente.

D dcscnho da Escola Plural mo,tra qlle ela possui micleos vertcbradorc, c cixos norteadores.

Nc,tcs miclco, e cixo, estao cOlllidos 0 modelo de e,cola que 0 Programa de.lcjava construir, para

garantir liS crian~a" adolescentes, jovell.'l e adullos da, camadas populare, lUlIa educa~ao de qualidade

que lhes a,segura,sem a ill>en;:ao social. Para verificalmos a> mudall~as que acontecernm, precisamo>

olhar eada lUll dcstc, cixos c como cles foram implcmclllados na, c,co]a, da rcdc municipal.

o
8l Nesta ,,"squi,a tmbulhamo' com 3 .,cola, e", chamaremo' d. A, B e C. Em alg,m, moment,JS poderao aparel'"r
l'eferenc;", a out,", e,cola, d.,';do a' p.,quisa, reali7_ada' na, .,,:olu, da Red. Municipal de Belo Horiwn!e que ",rilD
mill'adas aqul. Alem dlslO. 0 pesqu;,.dor e profe"or da Red. ho mal' d. 10 a"o' •. por 1"0, v.m oc'ompanhand" a
jmplemema~ao d" Escola Plural n;lS \';lr;,,, unidad•.' .scolare, que jo trab"lho\l, Por fim, cabe re"altar que 0' nDJT1C' do
,,"SSOllS que aparecerem sao fict'cios,
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Lcmbl1UllOS que os eixos formam urn conjunto e e llma mTera dilTcil separar suas partes para analise,

o pois. elas esl1io intimamente interligadas_

Nossa, anulise, eSlao no mesma direo;1io do constatao;ao dos pcsquisadores de GAME. au seja,

percebemos nas escolas investigadas e em Dutras escolas da rcde municipal, uma grande difereno;a

quanta as suas formas de organizao;iio. Algumas conscguiram avano;ar urn pOlleo rnais em direo;1io 00

modelo proposto peln desenho do Escola Plural. amra, ninda eSlao ml.lilO presns ao modelo

tradicional. Hii variao;6es de millO para tumo em lima mcsma escola, E ha, tambem, vUriao;5es denlro

de urn meSilla tUffiO. De uma maneira geral, continua atualmente urno situao;1io parecida com aquela

cncolltrada pelns pesquisadores do GAME em 2000. Neste anD, quando foram anali~adas 31 escolas,

dcntrc as 159 escolas da rede municipal quc trabalhavam com ensino fundamental, 0 quadro

encontrado fizera com que

"os pe~qui~adores ficaram atollitos porqllc as cscolas indicadas como 'Plumi,,'
apresentaram dctalhes grosseiros que nao se enquadravam na proposta.
Algumas demonstravam equfvoco, nas formas de interpreta~iio desses eixos,
embora dilendo-se 'Plurais', Outras, diliam-se l'csistentcs ao programa c
apresentavam-se com praticas avano;adas volladas inleiramente aos principios da
proposta c outras, ainda, construindo com dificuldades 0 seu projeto,
evidenciavam lutas intema~ entre grupos de professores, denotando, 1Is Veles a
convic~iio por propostas opostas, ate mcsmo pOl' desavcno;as pessoais dc podcl',
sem sentido pedag6gico." (GAME 2000, P 5R e 59)

E:;ta cOl1Stata~iio, apesar de ser de 2000, parece que continua bastamc atua!' 0 quc podcmos

divergir em relao;ao a ela, estu nos motivo~ que levam os professores a se opor a Escola Plural. Tudo

leva a crer que isto vern ocorrendo, em urn grande numero de casos, por op~ilo, principalmente, dos

professores e nao, somente, por desinfomlao;ao ou por nao saber fazer ou por quest6es "pessoais de

poder ,em scmido pcdag6gico". Acontece porque ha urn grande numero deles que nao querem mudar

o sua fonna de trabalhar. Nao quercm mudar por divcl'sas raz5es, entre elas, 0 aumento da carga de

trabalho que uma proposta assim cxige, au, por acrcditar no sistema tradicional e nao sc imponar ou

acreditar nos resultados de exclusiio oriundo dele.

Mas, esta afirma~ao do GAME mostrou que 0 processo de implementavilo da E:;cola Pluralllao

tem ,ido fa<:i!. Os eixo, do programa apreseolavam muitos pontos de conflitos. 0 de,enho da E~cola

Plural proplLnha "uma interveno;ao coletiva radical" para reduzir e, quem 'abe, a<:ahm com os

mecanismos de exclw;ao. como os alto:; indices de reprova~ilo, repetellcia e evasilo. Esta illterven~iio

<:oletiva sllpunha a participayao das escnlas e dos prores,nres como alores e parceiros fUIldamentais

nesta emprcitada. Contudo, a cOllstatayiio do GAME dcixou claro que iSlo nan acontcceu da forma

o desejada. Em muitas escolas da rcde persistem as referellcias do sistema tradiciona!' Nas tres e.scolas

pesquisadas, muito daquilo que era combatido pela E~cola Plural vern se maoleodo.
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profcssores, entre os profe:;sores e os alunos, entre professores, alunos e direo;ao e, por fim, entre a

escola e a comunidade. Espa<;os coletivos para tweas de experiencias e de decisocs sobre 0

funcionamento da e>cola deveriam ser construfdos e mantidos. Pois, 0 proee:;so de ensino

aprendizagem, segundo 0 programa, ultrapas<;ava os limites da sala-de-aula e os tempo, de cada aula.

Estes espao;os colelivos seriam lugares de aprendizado democriitico e de saberes diversos que seriam

trabalhados pelos professores. Neste easo, haveria 0 dialogo entre 05 sabcrcs eonsidcrados "comuns" e

aqueles considerados "eientifieos". E nao mais haveria uma hierarquia de importancia elllrc eles.

Em sfntese, estas sao algumas das mudallo;as que a introdllo;ao dos ciclos de fOmlayaO

prodllZil'ia no sistema educacional e no fUllcionamento das escolas. Eles trariam para 0 centro do

processo educacional a, crian~as. adolescentes, jovens e adultos que acessam 0 ,istema municipal de

ensmo, E,ta visao de>crita aqui e compartilhada pelo GAMEruRvlG, quando ele afirma que

"0 cicio, para a Escola Plural, e um tcmpo cOlllfnuo que se idelllifica com 0
tempo de fomlao;ao do proprio desenvolvimenlO humano: inrancia, puberdadc,
adolescencia. Os cielo, ,ao apresentados pelo programa como os novos cixos
16gieos que irao delimitar os parametros para a nova organizao;ao do ensino."
(GAME 2000, P 92).

Para confirmar 0 que afirmamos acima, come~aremos nossas analises pelos cielos de fonna~ao.o Estes podem ser considerados lim dos pontos ccntrais da Escola Plural. 15\0 acontece porque, nos

cielos 0 centro do processo educacional passou a ser 0 aluno e nao mais urn conjunto de conteudos

programiiticos. Adernais, uma escola organil.ada deMa rorma deveria alterar os seus procedimentos, A

come~ar pela sua entumlU~ao que deveria lItilizar, como criterio unico, as idades dos sellS alunos. Se

as tumlas sao organi~adas segundo a idade. os cumculos deveriam ter como referencia as denmndas

proprius de cada raixa etiiria e nao mai, os cunteudus. Alem disto, um sistema que nao tinha um

curriculo pre-definido possibilita que cada unidade escolar ou cada gmpo de alunos constma 0 seu.

Esta forma de organiza~ao das turmas e dos grupos de estudo com base na faixa etaria nao podia

permanecer tendo um :;istema de avalia~ao como 0 tradicional, em que f medida, principalmente, a

eapaeidade de reten~ao dos conteudos por parte dos alunos. Assim, tUll novo sistema de avaliao;ao

deveria ser eonstruido. Este sistema de avalia~ao teria como referencia a nova organizao;ao escolar,

Alern disto, 0 funcionamento da Escola Plural exigia uma e1evada integrao;ao entre os

o

o

o

De acoroo com e>ta visao, 0 novo sistema educacional que deveria emergir com a impluntao;ao

da Escola Plural tcria como pariimctros os ciclos de fonna~ao. Nestc caso, cles teriam uma

celllralidadc. E diante desta celltralidade. 0, gestores mllnicipais que elaboraram a nova polilica

educaeional pretendiam que

"toda a Rede Eseolar assuma que 0 tcmpo de cseola devenl ser mn tempo de
socializao;ao-fo1'Illao;ao no convivio cIltrc sujeitos na mesilla idade-eielo de
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fonnayiio-socializ3yiio_ Ruptura:; au interrupo;oes desse proccsso nao sao
justificaveis por diferellyus de ras:a, classe, genera, ritmo de aprelldizagem, etc.
A cscola c seus profissionais passam a redefinir a CUltlUll, cstrumra c
organizuyuo escolar para permitir aos setorcs populares (os mais reprovados lIa
vclha 16gica cxcludclllc) uma vivencia de cada idade-ciclo de formuyao sem
interrups:ao," (SMEDfPBH 1994)

Para a SMEDfPBH niio huveria Dutra forma de organizuyao dos tempos c dos cspayos de suas

escolas alem daqueJes definidos pela Escola Plural. Por este motivo, as c5colas da rede municipal

deveriam alterar a sua ranna de organizuyuo dos seus tempos e espuo;os, pois de acordo com as

orientayoes a nova estrutura que ~e pretelldia implantar

"se articula em uma nova concep~ao do tempo de educa~ao. Nao serno os
conteudos 0 eixo vertebradol" da orgatliza~iio dos grall~, das series, grades,
avalias:ao, aprova~ocs ou rcprovas:oes. 05 educandos passam a ser 0 eixo
vertehmdor.
Os conteudos escolares, a distribuis:ao dos tempos e espas:os ,e sllbmetem a um
objetivo central mais plmal: a fonnas:iio e vivi!neia ,oeio-culluml pr6pria de
cada idade ou cido de fom1a~iio dos educandos." (Idem)

Em um OUlro documcnto, onde a cquipe SMED debateu 0 eurriculo na perspectiva dos cidos

de fomla~iio, da fez cdticas as formas artificiais ou apcnas [onnai, de organiza~ao das escolas que

mantinhmn a 16gica fragment ada de orgmlizas:ao. Esta colocas:ao tern um duplo significado, Oll seja,

reconhecia que muitas das suas escolas, apesar de formalmente cstarcm organizadas em cicIo" na

pnitica mantillham a referencia na seria~ao. Por isso, mantinham a estl.11tura fragmentada 0 contrada

apenas nos aspectos cognitivos enos conteudos escolares tradicionais. Neste caso, a cada etapa

corresponderia uma quantidade de conteudos a serem vencidos. 0 oulro significado para 0 documento

da SMED e a reafinnas:1io do cido como centro da organiza<;ao escolar, nao podendo haver nellhuma

onlra fonna de organizas:ilo quc teuba como referCncia etapas ou series. ESla deveria ser abandonada

por eompleto. Os autores da Escola Plural considcravam quc

"pensar nos Cicios de FOffila<;iio, a partir do processo de cOIlslmr;{io de
conhecimento, significa amplial" 0 tempo para que esse processo aconter;:a. Nilo
faz scntido, emilo, fragmentar esse Ciclo em etapa:; (I", 2' e 3' elapa) com
Objelivos delinidos pam cada elapa. Essa organiza<;ao nilo muda a concep<;ilo de
um ensino fragmelllado que tern como base a ideia de pre-requisito para passar
de lllna etapa para outra. Nilo e essa a idCia dos Cidos de Fomta~iio: 0 tempo
maJOr significa a possibilidade do alullo constmir scu proccsso de
aprendizagem, dando significado ao que cst:i aprclldcndo c estabelecendo
relm;:oes cnu'o 0 quo foi apl'cndido e Olllros conheeimentos, lllilizando-o cm
Oll1ras sillla~ocs, coisa ltlUilO diffcil de ser feita com a fmgmentw;:ilo do tempo
em himestre, semeSlre e series." (SMEDIPBH 1996. P 25).

Assim, nilo h:i d\lvidas quanlo 1i cenlralidade dos ciclos de formao;:ao para a nova fOffila de

ol'ganizao;:ao do sislema municipal de ensino e pam cada unidade escular. Pudemus ufinnar, sem
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implama"iio dos ciclos e a analise da situal,;:iio das escolas, verillcaremos como foi a micro

implementa<;iio das outras mudano;:as propostas pela Escola Plural.

Verificamos que em todas as escolas allalisadas pCl'sistiam as referi!ncia5 nas Serie5, Alguma~,

apesar de falal' em ciclu, utilizam a divisiio em 1°, 2° e 3" anos de cada cielo, c cm cada uma dcstas

etapa> ha urn conjumo de exigencias e habilidades cognitivas que devel'iam scr dcscnvolvidas pelos

aluno" Olllras cscolas milizam a organiza"iio em series, sem quaisquer referencias aos cidos de

forma<;iio. Esta tambcm foi a conslata<;iio do GAME. Porem, ele justificou que a niio utiliza<;iio dos

cic10s pcbs cscolas estu re!acionado a auscncia dos referenciais currieulares definido, pela SMED

pam cada cicio de forma<;iio, Por isso, as

"eseolas e>peram que sejam cOllstmfdos padrocs basicos de dcscmpenho para
cada cicio pela equipe da SMED com a sua participa<;ao. EnqLlanto esperum,
vcm utilizando os peNs como referencia, alem do!; progmmas do f;,I·tado, !ivm.,·
diddtic(),," e ,I'IIilS eXl'eriiJJlciilS ilnferiores. &4

Ob>ervou-se que esta realidade e problcm:\tica para cfctividade do
trabalho pot'que todo estc matcrial parte do modelo seriado de organiza<;iio c
indLlz 0 professor ao trabalho seqUencial, anual, quebrando a 16gica da
eonlinuidade." (GAMF..IUFMG 2000, p 93)

reccio, quc a implementa"iio da Escola Plural, 0 sell efelivo funciollamento e as possibilidades de

o alingir os objetivos estabeleeidos no seu desenho, dependem efetivamentc da ado"iio dos eiclos de

forma<;iio, Siio eles que deveriio gerar a> uulras trallsfotma"oes ncccssarias para a vida da Escola

Plural. Todas as oulras transfmma<;0es propostas para clUTlculo, avalia"iio e os sells inslwmentus de

registro, projetos pedag6gicos, democratiza<;iio das rela"oes, participa"iio da comunidade e do> alunos

na vida das escolas, elltuillla<;iio, as novas formas de organiza.;:iio d05 lemp05 e dos espa<;o> dependiam

da implanta<;iio do> ciclos de fOillla<;iio e do uso adequado desta fOIDla de organiza<;iio e>cular.

Por estas razoes, devemos verificar como foi a implama<;iio dos cicio> de forma<;iio nas escolas

da rede municipal de BH. Se 0 cielo foi devidamcntc implantado ou persiste a 16gica da >eria<;uo ou

das etapas que fragmemam 0 tcmpo dc forma"iio dos aluno!; e !;ubmete a aprendizagem, apenas, aos

contcudos program.iticos, Fizemos esta verifica"iio atraves do relat6rio da pesqllisa realizada pelo

GAME cm 2000 c nas escolas pcsqllisadas para este trabalho. Para celtificalmos dos resultados

cncontrados, verificamos, tambem, 0 que outras pcsquisas encontraram. ApOs a verifi<.:a<;iio dao

o

o

Mais afrente, 0 mesmo relat6rio afirma que
"os dilirio> de classe, sem exce<;iio, nos I'cvclaram quc a ol'ganiza<;iio das mrmas
obedece il nomenclatura de ciclos, Entrctanto, 0 que nortcia a organiza"ilo siio
as series, Oll scja, seguc-sc anota<;1io do cicio a serie correspondente, Pcrccbcu
sc com isso quc, cmbora a idcia de cicio venha ,;e tomando uma realidade lltillla

grandc maioria das escolas, 0 lempo de escolariza<;iio do aluno e a refereneia

"Os grifo, sao nu'"" para deM""ar as T.feren~i"s que "em ,endu ulilizodas na orga"iz"~"o dns escot"s,
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basica para 0 planejamento e organiza~ao cllrricular c para 3~ defini~oes das
atividades a serem descnvolvidas com os uluTIos. Dessa maneira, a ideia de
scric se faz fundamental porque oS ela que existe para oferecer ao professor uma
referenda concreta do processo de desenvolvimento do alullo e daquilo que
dever apontado como padrao de e>colariza.;ao adequado. E<;tas qucstocs
demonslrarn que aspectos opemcionais cstffo dificultando a pnitica pedag6gica
par cidos de fornmo;ao." (Idem, p 94)

Esta afinnao;ao deixa evidellte que a orgallizaI,;:llo cscolar continua com referencia na seriao;ao. Alem

disto, muitas escolas continuam utilizando os referenciais combatidos pela Escola Plural. Estes estilo

denIm da 16gica da escola lradiciollul c, ponamo, segundo a SMED sao segrnentados e exclndentes.

Apcsar dc os dados da pcsqllisa do GAMEfUFMG serem de 2000, des parecem bastante atuais, pois

cnCOlliramos nas escolas pesquisadas os mcsmos referenciais. Em uma das escolas, 0 seu Projeto

Politico Pcdag6gico, resultado do I Congresso realizado em 2004, afirma que em 1996

"e implantado na escola 0 Projcto da Rede Municipal 'Escola Plural' que
trabalha com ciclos de fOffilayao. Temos entao 0 filial do 2° cicio. 3° cicio.
Ensino Medio e Ensino Fundamental nOlllmo." (Escola A, Pl'Ojcto Politico
Pedag6gico 2004)

Em relayao ao ano de 1999,0 mesmo Projeto Politico Pedag6gico afirma quc

"Por causa da reforma do predio, a:; aulas s6 reiniciam em maryo deste ano. Hii
uma reeslruturayiio do 2" cicio. A Escola passa a ter 4 turmas dc 2" cicio no 1"
tumo e 6 turmas de ensino medio, qnc passa a se chamar 4° cicio, 10 tumms de
3" cicio 11 tardc c Ensino Flmdamenlal e 4° cicio no 3° t\lmo," (Idem)

Neste caso, nos documentos fonnais da escola, nilo lui diivida dc que os ciclos estiio implantados.

Contudo quando adentramos 0:; muros da escola e verificamos 0 SCli ftillcionamelllo diario, as suas

referencias sau as series tradicionais. Quando bllscmnos informayoes na secretaria da cseola de como

estavam di,tribllidas as tllrmas, a infonnayao foi de que na patte da manila havia 4 turmas de 3" ano do

2° cicio com 30 alunos cada; 2 tumlas de 1" ano, 2 lllrmas de 2" ano e 2 tumlas de 3" ano do Ensino

MCdio, cada turma, em media, com 38 alunos. No lllmo da tarde haviu 10 lllrmas ussim dislribu(du,: 3

lllmms dc I" ano, 4 turmas dc 2" ano c 3 turmas dc 3" ana do 3" cicio. As tLlnnas de 3" cicio possuiam

cm media 35 aillnos cada. A noite a distrjbui~1io das turmas cra: uma turma de 5" serie para surdos,

uma de 7" serie mista (surdos e niio-surdos). uma turma de 8' seric para surdos e uma para nao-sllrdos.

dlla.~ [umms de I" ano. duas lllnnas de 2" ano e dlla, tllmla5 de 3" ano do Ensino Media. sendo llma

para alullos surdos e outra para aJunos niio-surdos.

A distribl1i~ao dus lurmu, lllilizu 0 nome de ciclo, contudo quando examinamos com detalbe.

percebemo5 que a subdivisiio de cada cicio toma como referencia as serie~ do ensino fundamental

tradicionaL A adoyiio dos ciclos de fonnayiio dc 3 allos SllPOC que 0 aillno csteja matriculado no cicio c

que a referencia deveria ser as seus pares de idade. Par isso, a escola que passou a se organizar por
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cielos nno deveria utilizar a subdivisno em 1°, 2" c 3° ano, pois isso sup6e a 16gica seriada,

o contrariando os cielos dc idade. Alclll dcste doeulllenlo, exislem outro:; que confirmmn 0 que

haviamos apreendido no exame do Projeto Politico Pedagugico. 0 honkio e:;colar e urn destes

documenlos. 0 exame do honirio escolar de rUlIciulIamento diario das lllmla:; nos permitiu confirmm:

que a organir.a<;1io segue os referenciais de serie. Pelo horario podemos constatm' que no tumo da tm'de

da escola A funcionarn 9 turma:;, Esta:; estao distribuidas da seguinte forma: sao u'cs scxtas series (6'

A, 6' B e 6' C), t~s selimas series ( 7'E, 7"F e 7'G) e tres oitavas series (S'H, S"I e S'l).

No lllmo da manha e da noite as refe~ncias silo as mesmas, isto C, a scria<;ilo tradicional. Alcm

de a seria<;ilo que pressup6e a divi:;au do ternpu ser Ilnual, cada ano e dividido em Irirnestres. No

quadro de avisos havia a programa<;ao das provas relativas ao primeiro trirnestrc c esmva assim

confeccionada:

ENSINO FUNDAMENTAL

(Copm cia ongmal afixada na sala dos profcssorcs)

D1A DlSClPUNAS

02105 MATEMATlCA

03105 CIt:NCIASIGEOGRAFIA

04105 HISTORWINGLES

07105 ARTEIPORTUGUES
.

o

ENSINO MEDIO

(Copla da onglllal aflXada ua sala dos profcssorcs)

o crollograma das provas mostra que pcrsistclll ncsta cscola as rcfcrcllcias da escola

tradiciollllJ. com sua forma de organi~.a<;ao. Ma'>, era precho verificar em outras ronte, se uquilo que os

horario, rcvclavam acontecia no interior das salas-de-aula. 0 uso do Iivro didatico podcria oferecer

uma boa iuforma<;ilo sabre a fOlma de organiza<;uo da escola. I:;to porque os livros sao seriados. 0

controle do seu usu fica u cargo da bibliotec:iria. 0 questionario re~pondido pela bibliotedria confimla

o que haviumos constatado, a pemlllllcneia da organiza<;1io da escola A tendo como rcfcl'cncias as

series tradicionuis. Ao ser perguntada se a escola adotuva 0 liVl"O didatico, ela respondeu que "a escola

D1A DlSCIPUNAS

02105 PORTUGUESIQUIMICA

03105 HISTORWMATEMATICA

04105 BIOLOGINFILOSOFINSOCIOLOGIA

07105 FiSICNINGLES

08105 ARTEJGEOGRAFlA
.

o

o
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arlota 0 livro, principalmente, no 2" e 3° ciclos da parte cia manhii e dn tarde." (Bibliotedria da

o EscolaA). E sabre a inlcnsidade do seu usn, cIa afirmou que

"os professorcs llsam multo 0 livro didalico. Eles escolhem os livros apas
avalia<;1io dos livros indicados no catalogo e os professores de cada area re(inem
e decidem spas discussno e analise dos exemplares. 0 maia valado e 0 que fica.
No casino fundamental IOrlos os alnno> recebem livros de IOda, as disciplinas.
A quanlidade de livro oS rnais que suficielltc, sabram alguns exemplares que fi<:a
como reserva lecniaa. Esm rcscrva c utilizada, pois os livros sao fOl1lecidos para
3 anos. Neste periodo ha muiln> perdaa e extravin, por 15so rccnrrema, a
reserva. A cada trienio oS feim uma nova cscolha. 0 ensino medin (20 gran)
alualmente tem reccbido 0 Iivro didMico para todas as disciplinas, com exceyao
do ingles. Cada aluno tern 0 seu livro e os professores cxigcm que eles tragam
em todas as aulas. Os livros sao espccificos para cada serie. Os professores
normalmente segucm os contclldos do livro didilti<:o, pois estiio mais adequados
a cada serie." (Depoimento da Biblioteciiria da Escola A).

Este dcpoimcnto da BibliOlcdria e importanle para temJos ideia das mudan~as que

o aconteceram na Escola A. 0 uso do livl'O didMico na intensiciade aponlada por e1a, revela que os

conteiidos continuam a oeupar urn lugar de deslaque no processo educacional desla escola. A posi~iio

de alguns pl'Ofcssores estii de acordo com a situa~ao revclada pela Bibliotecaria. Ao serem indagados.

cm mll questionario. se trabalhavam de acordo com as orienta~5es cia SMED/PBH, uma das

professoras do 3" cicio da tarde respondeu,

" isso nao e simples de responder. Eu trabalho em uma escola concrela, que tern
dire~iio, colegiado e aprova orienta~5es em AssemblCias. 0 coletivo nao aprova
cenas orienla~5es da SMED e af! Cumpro qual orienta~ao? lsso da inseguran~a.

A SMED aponta 0 lrabalho coletivo. a escola implementa 0 individual, por
serie. Como fazer?" (Raquel, professora da Escola A em rcsposta ao
questionario apresentado para a pesquisa. 0 grifo e nosso)

o

o

Quanto 11 fonna do trabalho diario de cada professor em sala de aula, 0 qucstiOlliirio aplicado

pedia para ele contar em poucas Hnhas como era 0 sell dia-a-dia. As resposlas aponlam para lima

diversidadc dc fonnas trabalho, desdc as mais ltidicas ate as mais rfgidas, com a aula centrada apenas

nus cooteiidos dos livros e no quadro·de-giz. Grandc parte dos professores fala em seguir urn

plancjamcuto e conduzir as aulas dialogando com os alunos, porCm tendo em vista os conlel\dos

cspccfficos para cada serie. E comum a referenda aos livros didMicos como elemento fundamental nas

aulas e nn defini~iio dos conletidos e lemas a sercm trahalhados. Mesillo para aqueles professores

1Il0vadorcs c tidos como dinamicos pelos seus pares, pela dirc~iio e alullos da Escola, 0 livl'O didarico

ocupa 11m lugar cenlral e a referencia sao as series. Veja 0 depoimenlo da pl'Ofessora de Hist6ria,

"Na nmioria das vczcs, cu uso 0 livl'O didatico. Ele e a base do meu trabalho.
Acrc.lccnto tambem jomais, revislas, !lImes e outras midias. Gosto muito de
trabalhar com dehates e produ~iio de carla~es." (Ana, professora de Hi,t6rin da
E,cola A, em resp0sta ao questionario da pesquisa).
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Quando 0 livl'O didatico e tido como urn instmmemo neeess<\rio e utililado cotidianamente

pelos professorcs, as rcferencias sao as series. Pois, eSle inSlrumento de lrJbalho esta organizado em

series e com os eonteiidos apropriados para cada lima delas, segundo afinnam os seus autores. No

entanto, nossa ateno;ao nao e 0 Iivro didatieo e sim 0 que ele representa para as escolas, au, mais

especil'icameme, 0 que 0 Usn do livro revela sobre 0 fnncionamento de uma eseola. Eo que podemos

afinnar e que na E,cola Plural h;i pouco espao;o para ele. Portanto, a eseola que faz lUll grande uso

de>te insumo eseolar, evidentemenle, estara lomando por referencia as series e, com isso, fieando

distante daquiJo que e proposto pela Escola Plural.

A e>cola A e considerada na sna Regional e na Rede Municipal como uma e,cola que segue as

orientayoe> estabelecidas pela Escola Plural. Durante 0 aeompanhamento da Escola B, alguns

professores quiseram saber como era 0 funcionamento da Escola A, pois ela era tida como llma escola

modelo nos padn3es da Escola PlurJI. Mas, ate agora, as ancilises da organiza~iio desta escola, no>

levam a concluir que apenas ronnalmente ela atendeu ao Programa. Um olhar mais atenlo revela que

as referencia, para sua organizao;ao do tempo e do espa~o intemo sao as da escola tradicional,

frJgmentada ern series. as ciclos de fonna~ao, em grande medida, sao referencias apenas para os

documentos eneaminhados a SMEDIPBH.

o

Ma" cs!e desejo de alguns professorcs da Escola B de ,aber como a Escola A esta funcionaudo

deixa entcuder que nesta eseola as referencias sao, fimdamcntalmente, aquelas lltilizadas pda eseola

tradicionaL combatida de forma radical pela Escola PluraL Na EseoJa B, me,mo naqueles doeumentos

publicos, como 0 Projeto Politico Pedag6gico, a referenda e a eseola tradicional. a Projeto Politico

Pedag6gico que vigora na Eseola B e de 1991. Nele aparece daramente a organilao;ao por series e nao

existe nenhuma refereneia aos eiclos de fonnao;ao.

Antes porem, de prosseguir as analises dos doeumentos da E<.cola B, eabe deSlacar que ela esta

localizada ua arca central de Belo Horizome c foi considerada, duranle muito tempo, urn

estabcleeimcnto de ellsiuo modclo. E lUna escola amiga, com mais de 50 anos de eriao;ao. Em

tamanho, pode ser cousiderado urn esmbelecimento de ensino muito grande, pois abriga eerea de 2800

alunos em 71 turmas. E lmill eseola de 3° cicio, ensino medio, alullos de illclusao (surdos) e algumas

tUlTIlaS de edl1ca~ao de jovens e adulto,; (E1A). Segundo 0 secretario, as turmas estao assim

di,tribuidas: !luno da tarde - 7 tm'mas de 6" serie, 4 mrmas de 7' ,eric e 6 tunnas de 8' serie e 3 turmas

de EJA: no tumu da manha - 8 turmas de 10 ano, 7 turmas de 20 ano e 7 tllnnas de 3° ano do ensino

medio; e no lumo da noile - 5 tunnas de I" ano, 3 tunnas de 2" ano e 3 lunnas de 3" ano do eusinoo medio. Alcm destas, as turmas de EJA esUio assim distribuidas: 3 mrmas 11 tarde c 4 turmas llnoite. As

mrlllas de inc1usiio que mendem surdos :;ao as seguintes: uma turma de 5' e 6" series jUlltas com 26
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alunos. uma tunna de 7' e 8' series juntas com 32 ulunos, uma turma de 10 ano do ensillo media com

o 26 atunos e uma tunna de 2" anD com 19 alunos.

Na Escola B nno encontrlllllOS documentos produzidos por cIa que utilizem as refer€ncias

alkiai, da E.,cola PIma! para a cntumla~iio e organiza<;iio dos tempos escolaTes do> ulullos. Porem, 0

secretano afinnou que as lllrnms sao fannada, por criteria de idade. Contudo, quando examinamos 0

quadro de horaTios, a ficha de avalia<;iio, a enlurmUfuo e oulro~ documentos da escola. enconlramos

uma e,cola organizada em senes e que alterou illliito pouco a sua estl1ltum tradicional de

fuucionamenlo diUrio. A comefur relo seu projelO Politico Pedag6gico que e de 1991 e quanto 11

organiza~ao afinna que

"a E<;cola teni, parranto, condifoes de ofereeer a sua clienlela ensino de sa a 8'
serie do I" grau, alem do 2° grau, objetivando tenninalidade profissionalizante,
como preve a Lei Federal n° 5692n 1. (PPP da Escola B, p 11)

o o quadro de honirio que mostra 0 seu funcionamento diiirio deixa claro que os ciclos de

forma~iio nao sao utilizados pard organiza<;ao da escola. Continua a seriao;ao tradicional. Este quadro e

confirmado pela biblioteciiria. Ao ser perguntada sobre 0 nso do livro didiltico pelos professores da

escola B, lOla afirmou que

"tern 0 livro didarico para todos os alnnos - do fundamental 00 do medio,"

Afinnou, ainda, que "os professores usam muito 0 livro didMico em sala de aula

e solicitam OlUroS de apoio. 0 uso do livro did:itico em sala e facultativo ao

professor. Porcm, cles tern usado muito." (Bibliotecaria da Escola B. em

I'CSposta ao questionil"io aplicado para csta pesquisa).

A organiza~ao em ciclos de forma~lio supoe que nao mais os conte\ldos programMicos sejam as

o referencias para 0 processo de aprendizagem, mas, as experiencias illliltiplas dos allmos e que os temas

tl'atados deveriam surgir da demanda de eada grupo de alnnos on de cada lurma. A orgunizuo;ao

escolar, tomando como referenciu a seqUencia de contelido" e uma da, caracteristicus da escola

tradicional. Quando a escola esta orgunizuda em ciclos de formuo;ao, uhandona os pl'Ogramas

curricnlares rigidamente colocados c busca otums formas de pl'Oduzir conhecimentos, nonnalmente,

Ulraves dos projetos pcdag6gicos com temas diversos.

Em rela<;ao a rotina de trabalho du eseola B, bu,camos apreender infomlao;6es aplicalldo

qnestionarios aos professores. Nos questionarios apJicados. percebemos haver poucn mudan<;a frente

ao que 6 conmm na escola tradicionaL Quase todos os professores ao serem indagados sobre 0 seu dia

o a din e sobre a sua pr;\lica pedag6gicu mostravam que os contelldos tradicionais ocupuvam uma grande
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parcela de sell csfon;:o educacional e 0 livro didatico era semprc citado como um recur.;os essencial.o Ne.';te caso, cabem dois dcpoimemos revcladOl'cs,

"nosso lrabalho hojc, por sc simar num periodo de lransi\,ao (de uma escola
tradicional exdudenle para uma es<:ola moderna plural inclusiva - 'nao acredito
dessa forma e nesse discurso. Sua coloca~iio aqui sc deve ao fata de ,cr a fala
dominante no meio escolar, principalmeme pelll:; teclIocralas da educa~ao que
ocupum cargos muito mais por quest6es polfticas que competellcias'), fica meio
cOllfuso, mcio perdido. Ora com praticas tradicionais, ora com algum
procedimento Oll cow;ideru\,ao ao 'novo'. a muda[]~a. Ha uma certa
predominiincia do tradicional, nao porque scjamos contnirios aD 'novo', a
'mudum;a', mas por ainda acreditar llele como 0 melhor caminho," (Clalldia,
pcofe,sora de HiSl6ria em re,posla ao questionllrio para a pesquisa)

o

"Scm livro didatico. Nao uso livro, pois 0 alullO nao da conta do hvco. Dou aula
pam °2" grau e eles nao dao conta do livro do 2" grau e fica feio utilizar livro
do 10 grau. Fa~o urn planejamento recuperatldo conhecimetltos basicos de 5", 6',
7" c 8" series (pim;:ando) e dou alguma coisa do ]0 grau. Na avalia~ao

diagn6Slica, 08 alunos que esLiio iniciando 0 ano no ensino medio, nao dao conta
de quest6es simples e elementares usatldo as 4 operas;6es." (Amonio, professor
dc Matcmatica cm rcsposta ao qucstion:lrio para a pcsquisa)

o

o casu da escola B e itlteressame para compreendermos a implementa~iio da Escola Plural no

nivel micro. As falas dos professores nao deixam duvida sobre 0 modelo de escola praticada. Fica

cvidcnte que um eixo tao importante como os cidos nao foram implantados. Evidentemente, que

outros pontos que seguem os cic1os, cerLamenle, eSlao sendo sacrificados. 0 que vimos neSla escola foi

que persiste a 16gica seliada, t{pica do modelo tradicional de educayao, com muitas dc sua,

caracteristicas. Mas, a escola B faz parLc de um conjunto dc 182 escolas qne contpi'icm 0 sistema

municipal de ensino dc Belo Horizonte. Por cste motivo, buscamos uma ouu'a cscola com posi~ao

uposta a esta, para analisar como ela realizou 0 seu processo de micro implclllcmayiio do programa.o Procuramos. entao, estudar 0 funciollmnento da Escola C e. neste momento, bllscamos analisar como

ela implcmcmou os cielos de fonna~ao.

A Escola C. como nus disse urn de ~eus ex-diretore~, fez parte do movimento das E,colas

Emcrgcmes. Estas e~colas foram citadas no, documento~ oficiai~ da SMEDIPBH como inspiradoras

da Escola Plu",l, pois procuraram inovar as sua, pniticas educacionais lransgredindo 0 modelo de

escola que vigorava naquele momento. Esta cscola e relativamente recente e data do infcio cia dceada

de 1990. Segundo o~ gestores que pa,saram pela GERED (Gerencia Regional), esta e uma e8cola que

vern, ao longo do lempo, tentando illovar suas pnitieas cducacionais e organizacionais em muitos

aspeclos e aproveilOtl bern as janelas de opommidades abenas pda Escola Plum!'

Alllalmenle, a Escola C trabalha com aproximadamente 1700 alunos, distribuidos em 3 turnos.

Estes alunos eslao agrupado~ em 44 turmas que roram com;liluidas, segundo os sellS geslOres, a partir
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(ProJCIO Pohllco Pcda~,oglco 2003 da Escola C, p 3)

AVAN~OS ENTRAVES

VERTlCALlDADE DO - Ncnhum - Nao entendimento do que
ENSINO - POllC(J se fez na primeira e ciclo de forma~ao.

metade da decada passada. - Trabalho seriado denim
Hoje, parece 9" " do cicio (grifo nosso)
proposta csla rcnascclldo --- , falta de troca de
mm " ncccssidade de experi~ncias, nao
dialogo com a E. E. Vida apl'Ovcitamcllto de
Nova (nomc ficticio) rclat6rios feitos durante 0
- Tcl' acontecido na escola ciclo
inteira. -A criao;:ilo de grupos
- Implemcnta~iio de imcrdisciplinares
Ensino Medio como 4- prejudicou as reunioes pm
ciclo bern antes que a PBH area e " forma~ao de

curriculo unificado.
-Niio implementado.
- Falta de uma ponte cntl'c
03"c04"cic1o.
-Falta de conversar com as
Escolas q" nos CIlVJaIll

alullos.
-. --

o

o

o

Nao ha duvida> que a comunidade e>colar da E>cola C reconhece que as referencias nu

organiza~ao da >ua e>cola ainda permanecem ligadas ao modelo >eriado. E que uma parte consideravel

das mudan~as que afirmam tcr acontccido no seu funcionamento oao acooteceram na intcnsidadc

desejada pela Escola Plural. Um olhar mais mcnto, como cste fcito pelo diagnostico do 8" Congresso,

permile ver quc apcsar das mudanps, ainda persiste muito da cscola tradicionaL Em outros pontos do

doclllnento, ha: um olhar crftico e corajoso da comuuidade escolar sobrc a cscola que esta seudo

praticada e das dificuldade.> para modifica-la. Hii, tambem. a cOllSciencia de que a lltiliza~iio dos

tennos tfpicos de uma escola organizada em os ciclos de fomla~iio, acaba por encobrir a> deficiencias

c problemas provocados pela organizayao seriada que ainda serve de base para 0 fuocionamento diario

da sua escola. E importanle ressallar que os problemas apresenlado> no diugn6slico acima ainda

persislcm e pOLlca coisa mudou cntrc 0 8" c 0 9" congl'cssos. l"to foi confimlado pelo profcssor pdo

ffsica e de professor de historia quc rcconhcccram a pcrsistencia do qlmdro. com POliCOS avanyo".

Nao ha dllvidas de que a Escola C consegllill grandes uvan~os em rela~iio a Escola A e u E>cola

I:l. Contudo, em re1a~ao am; ciclos dc fomla~ao quc podclll SCI' considcrados os carros chcfcs da Escola

Plural, podemos afimml' ainda quc nao formn implemcntados como propoc 0 dcscllho. As rcferencius it

seric ou 11 fragmellta~iio dos ciclos estiio presentes nas falas dos professores, no horario escolal', na

o programu~ao das avulia~oes lrimestrais e foram I'econhecidos pela comunidade escolar cm SCli Projeto

Politico Pedag6gieo. Exislcm cvidcncias dc que a Escola C avan~ou c chegou no limite qlle seu
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coletivo de professores cOllseguiu implcmcntar dos ciclos de fomlll~ao. E 0 que reconhece urn de seuso professores ao afinnar que

"a cscola continuou seu processo de constru~iio e aceilou a implemelltao;iio da
Escola Plural. A escola leve elei0;6es e ganholl ulila direo;iio aberta. A cscola
melhorou sua auto-cstima, muitos projelos foram desenvolvidos. A escola eSla
rnais diniimica, popular e cultural. Os ciclos estiio preservados. A escola leve
um momento de acirramento das posio;6es. Havia grupos com intelpreta0;6es
diferemes. Os gmpos conservadores ganbaram for<;a:' (Joiio, professor de
Hist6ria em resposta ao qlle>tionario desta pesquisa)

Ao afirmar que os "gntpos conservadores ganharam for<;a", parece referir-se ao fatu de que aqueles

professores que se opunham as mlldan<;as proposlas pela Escola Plural e efetivada na Escola C se

organizaraITl e passaram a inl1uenciar na organiza<;iio e no cotidiano da vida escolar. Esle grupo usa os

referellciais da escola tradicionaL E, ao que tudo indica, Sua a<;uo pode significUT 0 aparecimenlo de

\1m novo obslaculo aos avan~os mais significativos em dire~ao aos principios proposlos pela Escola

o Plural.

o

o

A analise das 3 escolas e os cstudos do GAMElUFMG pcnniliram reconheccr que os ciclos de

forma~1io ainda podcm ser considcrados intcm;:ocs a scr atingidas. As rcfcrcucias sao as series da

escola tradicional. com IOdos os sens elementos caracteristicosR7. Esta reJao;ao forte com a forma de

organiza~ao tradiciollal tem impedido que outras transformao;6es aconteo;am nas rotinas das escolas da

Redc Mnnicipal de Ensino de Belo Horizonte. Contudo, julgamos necessario verificar oulrus ponlos

importalltes propostos pela Escola Plural para nos certificarmos das lrallsforma0;6es que ocorreram

nivel da micro implemenla~iio. Tendo em visla, a diversidade e a cornplexidade das mudano;as

propostas pelo programa, pas,arernos a deslacar como foi a implernenta~iio da propO,tlI de curriculo e

de avalia~ao. Pois. entendemos ser estes, pontos de conflitos da Escola Plural.

A concep~ao de curriculo proposta pcla Escola Plural a,segura que 0 aIuno deveria ser slljeito

de seu processo cducacional, que esle seria construldo a pattir de suas experiencias socio-culturais. 0

professor aparcce nesta nova concep~ao, como aquele que lrabalha estas experiencias, dando a elas

novos siguificados. A participao;ao da comunidade na vida da escola aparece como urn elemento

importantc a ser considerado lla elaborao;ao do currlculo e do sistema de avaJiao;iio. Contudo, e na

afirmao;iio a seguir que fica evidente a concero;iio de conteudo curricular para a E.,cola Plural,

" ao pensnJmos em conletido curricular lemos que superar a questiio da grade
curricular e do programa de conteiidos definido pela industria do livro didatico e
que se coloca como um coujnllto de verdades iuquestiollilveis, prontas e

"E'tiio diretamente mlacion"d"-, com a <cria~"o. a, ,egui<ltes ca,actedstka" uma li'ta de cOnletidos e hal>ilidade, que
correspundem" ,a<la seric (turrfculo);" cvol"~ilo no si'tema '"poe a memoriza~"o e 0 domrnio destas habilidades; as
avali,,;ues norm"lmcntc Yo!Lam·,e po," 0' eo,lletldo" 0 regiS[ro da avalia"ao aconleee po, meio de nom,. porcemagem de
aoenos <lU por conecilo<, poi< quem e.'ti .,endD avaliado e 0 aluno e 0;;0 0 proeesso. Exisrem mllitas oUlm< caracterrsticas,
mas, no momenln, e'la, .,iin aquelas que mot' no, ;'Here."a ,.e"altar.
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Ponanto, a

diversos espa~os e

acabadas, Temos que pensar em COlllClldos orientados pelo pnnciplO da
provisoriedade do conhecimento, partindo do pressuposto de que estamos
construindo urn conhecimento que nao vai ter llllilca urn estado acabado, que vai
ser sempre urn processo rnarcado pelo contexto bist6rico e social. Temos que
perceber que 0 conhecimento e resllitado das reJa<;5es que 0 homem estabelece
com os outros homens, com 0 mundo e cOll';igo mesmo, com vistas 11
instrumentaliza<;ao para interven~ao na realidade. Hi! que se superar a visiio
dicotomica de contelido escolar e contelido social que preva1cce nas propostas
eun'iculares atuais, de modo que os contelldos eseolares sejam lrabalhados, nao
como l.lm JIm em si mesmo, mas, de fOl'I.lla significativa, com 0 cariiter de
explicitadores e desveladores de mna realidade em quc possa imervir. Oaf 0
car:lter dc transversalidade desses comelldos." (SMEO/PBH 1996, P 37 - 38)

proposta de ClUTIcllio apresentada peia Escola Plural era anlpla e euvolvia os

tempos dentro e fora da eseola. Ou scja, a diversidade de experieneias humanas

o
vividas pelas crian~as, adolescentes e jovens ocupava 0 espa~o central do processo educacional, alltes

dedicudo aos conteudos disciplinarcs, Trmavu-se, pois, de uma mptura com os cOntClldos tradiciollais,

com 0 livro did:\tico, com a forma tradicional de avalia~ao, com a concep~ao tradicional de aula etc.

Mus, 0 que nos imcrcssa aqlli 6 como as escolas da rede municipal dc ensino implemcntaram csta nova

concep~ao de currlculo.

A avaJia~ao do GAMEIUFMG de 2000 nos moslrou urn ceillirio pouco alentador quanta as

inova~5es clUTiculares Oll a mptura cum a concep<;ao tradicionul de curricula. Neste caso, curriculo e 0

mesmo que grade curricular, Ou seja, 0 tempo escolar dividido em disciplinas como matemMica,

portugues, hist6ria, geografia, ciencias, anc, cduca~ao fIsica, lingua estrangeira. Cada uma destas, com

urn mlmero rixo dc m6dulos dc aula pOl' semana. E cada disciplina com uma lista de contelidos

especificos quc seriam desenvolvidos durante 0 ano letivo. Neste caso, 0 papel da escola estava

reduzido a urn lugar de tnmsmissiio de conhecimento, A expel'iencia educacional tinha urn sentidoo restrito, ou seja, lidar com os contelldos programatico,. A Escola Plural propOs a ruplura radical com

esta concep~iio de curriculu. Por issu, as escolas que <:ompiJem 0 shtema ml.lnicipal de ensino

deveriam implemenlar a cnncep~ao ampliada de curriculo.

Mas, nau e hto que a pesql1isa do GAME deteetol.l. Ao deserever os resultados de sua pesquisa,

ele afil'I.llou que a

o

"concep~iio de escola como espa~o de transmiss!io de conhecimento, e ainda,
bastante forte. Todos consideram que e indispellSaveJ cuidar dus conteudos
escolares e se ap6iam nos Programas do Estado e nos PeNs. Oa mesmas [ornla,
as escolas, de llin modo geml, tern se preocupado em cuidar da edl.lca<;!io geml
dos alunos abordando assuntos que atendam 11 forma~ao cultural. Neste sentidu
promovclll pesquisas, exposi~i3es e a transmissiio de conhecimelltos dessa
ordem. Aeham, entretanto, que trabalhar s6 com projelOs 6 limitar os horizontes
dos aluno,;: e preelSo garantlT os eOllleudos escolal'es 'llniversais'."
(GAMEIURvIG 2000. P 104)
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A "itua~ao dcscrim pela pesquisa do GAME, foi a silUa~ao que encontramos nas tres escolas que

pesquisamos. A preoeupa~ao com os eontel\dos eseolares is muito fone. 0 argumento milizado, pOI

muitos professores, para peffilaneeer eentranuo as sua-; auias nos coute\idos do livro didatieo, ou em

progmmas pre-estabelecidos, lambem, is (J mesmo detectado pelo GAME, ou scja, seria imprescindfvd

ensitmr os cOllteudos univer:;ais. IsIO is explicado pelo 0 uso imenso do livl'O didatico nas aulas de

todas as disciplinas.

Na Escola A, percebemos a centralidade dos conteudos no seu cotidiano de diversas [oIlnas:

Ilas conversas infonnais com os professores e os alunos que acolllcciam no intervalo (recreio), no

depoimento da biblioteCliria, nas respostas dos professores ao questionario, 110 sistema de avalia~uo,

uos esquemas de aula enos diarios de e!asse. Eis 0 que dissemm alglUls professores quando illdagados

sobre 0 seu trabalbo diano:

"Aulas e~positivas, leiluras, estudos dirigidos, cOlTe~ao das atividades com
visto no cademo dos aiunos e registro no diario, Avalia~oes com rcsllitado em
numel'O de aceltos, trabalbo alguns a';pectos comportamentais com 0, alnnos
tamMm. As veze" lrabalhos em dupla e em grupo muito raramente." (Joana,
professora de dencias em resposta ao questiommo da pesquisa)

o depoimento de nrn OUlro professor nuo deixa duvidas sobre a centralidade dos conteudos lIa

Escola A,

"As aulas sao expositivas, mostro 0 contclido (rceordando 0 comel\do passado),
explicando a importiincia de cada urn. Explieo 0 porque e nao deixo os allmos
ra~erem mecanicamente, e~ijo raeiocfnio. Trabalho com 0 IUdico, mostro em
aulas praticas em sala, parte do conteudo. Crio objetos em sala. Utilizo
cxercfcios, fa~o avalim;:ao continua, verifico se ha aprendizagem, antes de ir
para frente." (Ana, professora de matemariea em resposta ao queslionario da
pesquisa)

Quando falavamos dos cielos, colocamos 0 depoimento da bibliotecaria que afiffila 0 uso

;nten"o do livro didatico no dia a dia da Escola A. Porem, 6 born desracnr novamente, pois 0 U50 deste

recurso didatico rcvela 0 quao restrita is a no~i\o de curriculo adotada por um grande numero de

professores desta escola. Quando indagada sobre os reCllfSOS utilizados em sala pelos profes50res, a

hibliOiedria afirmou que

"0 livro didatico acupa urn pape! fundamental no processo de ens;no da escola.
Os livl'OS paradidaricos e literarios ocupam a espa~o de lazer." (bibliotedria da
Escola A, em resposra ao questionario da pesquisa)

Na Escola B, 0 proprio secretario afiffilou, quando indagamos sobre a fOffila de trabalhar ua

o escola, que ela "prima pelo eontel\do". E que nao abre mao de en"ina-Ios e exigi-los ua" avaliw;:oes. A

bibliotecaria confiIlna esm prcoeupm;:ao eom 0 cO!llclido ao afiffilar que 0
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"livro didatico chega para todos os aiullos - fundamental e do medio. Niio
chegaram ainda os livros de hisloria, gcografia e ingles. Mas, ja foram
cscolhidos e deveriio chegar em breve. Os prufessores usam muito 0 livro
ditl<ilico em sllIa de aula e solicitam Qutros de apoio. H:i llmitas qllcixas quando
o MEC etlviu a 2' op~ao. As qucixas sao que os livros <;1io ruins. Ha queixas da
insul1ciencia de livros tambem." (Bibliotedria da Escola B, em resposta no
questionario aplicado para esta pesquisa).

Em vario> depoimentos. os professores confinnaram a celltralidade que os contelidos oCllpam

na vida da Escoln B. E evidente a visao restrita de Clmfculo, meSillO dcpois de varios 3l1OS em que essa

discllssao vem ocupando a agenda das escolas da rede municipal de Bela Horizonte. 0 depoimento a

scguir 6 significatiyo, pois revela a preocupayao com os contelldos nas aulas. Ao scr pcrguntado sobre

a sua forma de trabalhar, 0 professor respondeu que

"Chego as 6:55, saio as 18:20, apos 9 horas de aula com pequeno intervalo para
o almoyo. Geralmente as aulas sao expositiva~ (enquanto 0 laborat6rio de
biologia nao funciona - ja sao 3 meses), utilizo DVDs e cartazes para
enriqllecer us ulilas. Aconlo vario:; alunos durante as aulas, chamo a atens:ao de
vario:; alunos que nao fazem as atividades proposras e nao :lllotam a materia,
chamo indiyiduaimentc alglUis alunos que e~lejam prejudicando as allla~ e,
con~equenlemente, se prejudicando, para conversarmo:; e buscarmos ,olw;:ao
para 0 problema, 'coloco' alunos para dentro da sala a cada troca de sala. exeryO
a minha fllnvao de professor-educador c volto para a casa (muitas vezes a pe
porquc 0 ouibus dcmora muito ou porque nao h;\ local para estacionar proximo a
rninha escola, sem ser pago - podemos pagur com esse ,alano?) quase sem
energia para brincar com meu:; filhos e dar atenvao merecida a minha espo:;a."
(Joao, professor de Biologia da Escola B em resposta ao questionario para esta
pcsquisa)

o

As aulas expositivas e 0 comportamento de acordar os alunos durante as aulas. alem de outra:;

iniciativas do profes:;or, demonslrum que a:; suas referencias :;ao aquelas ulilizadus nw; escolas

o tradiclouais e que 05 conteudo, ocupam urn lugar central na sua rolina e:;colar. Mas e:;te nao e urn ca<;o

isolado, alem dos question:irios que rnostraram a grande incidencia cieSla lonna de trabalhar, nas

coltversas na sala dos profcssorcs durantc 0 intcrvalo (recreio) e comUffi a prcocupavao dos

professore<; com os contcudos, os programas c as provas.

Na Escola C, apesar dos inumeros projetos desenvolvidos. a sua rotina oS marcada pela

rnaoulens:ao dc urn cutTJculo, onde os conteudos ocupam urn papel central. No Projeto Politico

Pedag6gico, no quadro que aparece corn ° nome de lnterdisciplinaridade podernos pcrcebcr quc a

escola tern consclcncla de que 0 centro do seu processo educacional ainda silo os conteiido<;

pl'Ogram5ticos. Este reconhecimento apare<:e uo lauo uos enlraves ao avan<;o ua escola, em dirc<;ao a

mna organiza<;ao proxima daquela proposla pela Escola PluraL Contudo, nao sc pode ncgar, apesar das
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inova~6es que a eseola se orgulha de implemelllar, que os professores nao eonscgUlram ainda se

o desfazer por eompleto de uma visao minima dc elllTlculo. Vejamos 0 que di7. 0 ql.ladro,

o

INTERDISClPLINARlDADE
AVAN as

- Nao houve
- Reuniao ext," lUrno ror grupo,
imerd isci pIinares

esbo<;o de algum" tentallva,
de projetos
. Rompeu com ° fochamcnlo de
conloudo 0"'010' "a, di,ciplina',
promu''endo mawr "unlalu e
articul",;;o entre os professore,
do' divers"s disciplinas
- formo\,ao de grupos de
profe,sores
- nao acontece sistematkamente

TeOl'kamente e um avan<;a,
ma, _

Execu"ao de I.l'ahalhos
colelivos, rna, nao
interd i"'i pi i" "ridade
prnpriamonlC dil"

ENTRAVES
- Nilo dcixamo' de lrabalha' a,
nos,", di,ciplina,' das
priQridades dos come'idos
(gril'J no,so)
· NUo ler c"mpelencia
"cumulada p"m eose tipo de
tr"halho

POlLeo, avan,>"s no c"mpo
te6rko e prat;co

Bal'reira dos cO<ltetldo,
conceituals.

Falla de inlefe,,,, do,
pro1'e"oro<
· Nan hi eria,ITo de pmjolo<
• Ape<ar de romper com 0
fechamenlo da, di,ciplina'.
oS'"' d"i~aram do '0
c"o'tilui,em C'om" grupo, de
profe"ore' que tmbalham num
me,mo campo conceiwol, trocar
conhecimento. e,peri.nci", e
propost"'.
- F"lta entrosamento
- Falm de tempo par" el"bor"r
proJetos

Form",;;o
comparrimemalizada do
professor.
- pOBeo espa"o pam re"niao de
irea,

o

o

(Escola C. ProJeto POlillCO Pedag6g1co, p 4 )

Como ja dissemos a propria comullidade escolar da Escola C reconhece criticamente que em

rela~ao ao curriculo praticado no seu dia a dia, pemJanece a referencia aos cOllle\idos tradicionai5. Este

reconhecimcnto e refor~ado por um dos professores ao afinnar que a

"es<:ola ainda nao abandonou os contelidos. Todos 05 professorc" mesmo os
mai, avall~ados nao deixa de Ie-los como referenda. A sequencia dos
contelidos. normalmente segue 0 Iivro ou 0 que habitualmeme os professores
faziam antcs da Escola Plural. quando seguiamos 0 programa do Estacio ou a
sequencia dos livros did:\ticos. Se olhamlO, por eima. muita eoIsa mudou. mas
>;e aprofundannos 0 olhar, vcrcmos quc na sala dc aula. continua tudo como era
anle,." (Alberto, professor de Hist6ria em respo,ta ao qtle,tionario elaborado
para esta pesqui>a)

"0' quadro, I,"am l'an'crilo' do Pl'Ojeto POI[lko Ped"gogico da Bcola C. Seguodo afirmou °diret"r, neste' quadro<
fomm colocoda' a' ,intow, do' po,,,;oe, das diver,os gnlpos de eSllldo 'obre 0' diversos tern", debatido' duranlc 0
COllgresso.
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sel'em memorizadus.

Alem dos ciclos de fomla..ao e do curriculo, as avaliao;5es e O~ seus registl'O~ podem nos dar

lUna no..ao da rela..ao enlre a macro e a micro irnplementao;ao da Escola Plural. E possibilitar a

identifica..ao das adapta~i'ies quc ocon'Cl'run. Sobre a avalia~ao foi proposlO que cla

"precisava ser compreendida como ayao investigativa, capal de apontar, para
profcssorcs c alunos, os procedimcntos ncccssarios a eOllstruyao do
conhecimento fonnal, e que deveria orientar os profissionai~ de edueal,;:ao no
processo amplo de forma<;:iio humana pretendido pela Escola Plural."
(SMED/PBH 1996, P 15)

Ao vcrificarmos 0 que esta ilconteeendo nil Escola C, mai, uma ve7., fica a impressao de que a

o escola chegou no limite de onde poderia chegar. Houve signiricativos avano;os em todos os campos,

principalmente no curricular. Ma5, quando chega 0 momento de alterar de forma definitiva a sua

l'orina, 0 coletivo de professores nao avan..a mais. Fica estacionado em alguns projetos coletivos, mas

a, aulas seguem cenlradas nos contelldos. Alem disto, fica claro, que os varios projetos desenvolvidos

pela e,eola nao sao lratados como momenlo de aprendilagem e, para muitos professores, esta ocorre

somentc em rela..ao aos conteudos programaticos.

Assim. no que lrata do curriculo podemos afirmar, tambem, que e uma inten..ao a ser atingida

pela Escola Plural. Ao que tudo indica pouca coisa avano;ou no interior das escolas neste campo de

2000 para ca, quando houve a avalia..ao do GAME. E comum ouvrr dos professores que a SMED

deveria estabelecer um curriculo minimo para cada cicio e para cada ano do cicio. Contudo, a equipe

da SMED responde que isto e taccfa dus escolas atraves dos seus PPPs e que estes deverium conter

eompetencias necessiirias a serem desenvolvida5 em cada cicio e nao urn elenco de disciplina5 parao

o
Ncste contexto. a avaliafiio deixaria de ser um instrumenlo para medir a quantidade de contcudos

memorilados pelo5 alunos. E, pOl' cstc motivo, .IC IOmru'ia llCCCSS:irio illovar nas fmmas de avaJiayao,

Alem do proposto acima. a SMED pl'ctcndia quc a nova forma de avaliayao

"acabe com a dicolomia entre avalia..ao formal e informal, construindo urn
metodo lluiltiplo, em que as varias Fontes de infoffimo;aO sobre 0 aluno sejam
cOllsideradas impoltantcs, scm hicrarquia dc vaJidade.

Qlle a avalia~iio seja considerada urn a5pecto integrante do proccsso de
ell5ino-aprendizagem e desenvolvimento do educando.

Quc a informayao obtida nos processo ilvalialivos seja fonle de apoio ao
educando em seu processo de e:;colarizayao. e nao de al'gumento de autoridade
plll'a cxeluir 0 alullo," (Idem. p 22)

o
Em um conlexto como 0 previsto acima, nao eabcrn mais as pruvas como centro do processo

avalialivo. Sao ncccssarios outros instnunentos que fogem ao modelo tradiciollaL No modelo

tradicional sao utilizados mecani:;mos que verificum 0 nivel de relen..ao do conteiido na mem6ria dos

allUlOs. Os alunos sao avaliudos nao no desenvolvimento de suas compctcncias. Neste conlexlO, a
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pruva aparece como um instmmcilto essellcial. Alcm dcla, os outros instmmentos centmm-sc nos

o aspcctos cognitivo>. Contudo, na proposla de inova"ao do processo avaliutivo para as escolus da rede

municipal de HH. nao se queiitiOnam os meios de avalia<;ao, mas a finulidade a que eles servem. Neste

sentido, cia propoe umn avalia<;:ao purticipalivu, envolvendo tmnbem a comunidade escolar.

Quanto aos registros das uvalia<;:6es u Escolu Pluml propos que eles deveriam considemr que

o registro da trajet6ria dos alunos passana, agora, tambem a ser
rcsponsabilidade do professor. Ncssc sentido, deixaria de ser apcnas um
instrumenlo burocnitico e normalivo. para ser urn instrumento de 1mbalbo para
o professor. 0 sentido do registro deveria estar voltado para pensur e redefinir 0

trabalbo rcalizado na sala de auln, para tmzcr infonna<;i'ies sobrc 0 PI'OCCSSO de
aprendizagem do, alunos, lendo em vista os objetivos rnais complexo,
estubelecidos paru 0 processo de escolarizu"ao pela Escola Plural."
(SMEDIPBH 1996. P 20)

o

o

o

Assim, nao s6 a avalia'Tao ganha uma concep'Tiio ampliada e com objetivos novos, como, tambem, 0

,eu regiSU'o muda de perfiL 0 programa propunha a ruptura com as notas e os conceitos, pois estes

dizem pouco sobre 0 processo de uprendizugem. As notas e os conceitos, como estava es~rito nas

orienta"oes da SMED, servem apenas para mensurar 0 processo de reten"ao de conteudos, muitas

vezes, com 0 intuito de aprovar ou reprovar. Por esse motivo, ela propOs ql.le os registros das

nvalia"oes sejam feitos coletivameme e que ao detect:rr problemas, em rela"uo ao pl'Ocesso

educacional, apontem altemativas pam supera-las. Assim, cntcndcmos que as fichas individuais com

notas, porccmagcns de acertos, conceitos, c1assifica'Tao dos alullos segundo rendimemo e outrJS

formas de l'cgistros que nao cOllsidemm os aspectos globais do processo educacional dos seus atores

principais (professores e alunos), eSlao fora do que propoe a Es~ola PluraL

Na Escola A percebemos que us provas o~upam lim lugar ~entral no proeesso de avalia"iio. 0

ano !etivo, para efeito de registro, e dividido em 3 etapas com t""'s mese, carla lima. Ao final dc cada

cmpa, hci uma semana de prova que oClipa urn espa"o grande no processo avaliativo. Conscguimos

ncompanhar a semana de prova do 1" trimcstrc dc 2007 que ocorreu cntrc 0 dia 02 c °dia 08 de maio.

Percebemos que havia um clima dc tensao Ilcstc pcriodo. as alunos wmiam um resultado mim que

inviabilizasse a sua apl'Ova"ao. as outros trabalhos nvaliativos que identifiquei com os professores nuo

fogem ao tradicionaL E dado um tema do "progrmna" ou conteudo leciollado e os alullos pesquisam

sobre ele. As veze>, apareeem lemas como ecologia, sexualidade, afelividade elC., mas nada que fosse

mllito alem do lmdicional. As avalia'Toes sao illdividnais. ou seja, cndn professor elabora e aplica os

lrabalhos que julgmn adequados ao, ~onte(,dos trabulhados. !sto fi<:a cluro no depoimenlo da

professora de geografia que serve como amostra para idenlificannos como csta escolu vem

implementundo sen processo de avalia"uo. Veja 0 quc cia cscreveu.
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"converso com os alnons, como estao c sc cstiio animados, Estabele~o um
primeiro contato. Vejo se h<i tarefa de casa. Oosto de variar llas mividades 
atividades fonnais e ludicas (hoje mesilla fald que ia dar uma prova, pOl-cm, dci
uma atividadc em grupo, lipo brincadeira), Estoll desenvolvendo joga>, pois eles
goslam. Quanta a disciplina sou rfgida (urn aluno me disse: 'professofll a
sCllhora varia do poodlcc ao pit-bull). Friso muilO como deve ser a sala. Trnto
estahelecer urn significado para as aulas. Sou lllutante em sala - h<i momentos
de brincar e distrair e ha momentos serios. Dou provas. As provas valem 10
(avalio percentual) (grifo nosso). Os alunos de agora esliio tendo eSla referencia
de prova, Dou Para Casu, leT e responder qucstoes, entrevista,: e,ta ,emana
elltrevistamm pais sobre planejamento familiar. Minim aulas tcm varia~6es.

Fa~o registros no quadro. Monto esquema de conteildos no quadro. Mistura
pmtiea, tradieionais com nao tradicionais. As vezes. eu usa os computadores,
pon:m hoje e1es eSlilo Ielltos e precisam de manUlen~ao," (Edite, professora de
Gcografia cm rcsposta ao qucstionano para esta pesqllisa)

Quanto ao registro de avalia~ilo, ha lUna pnitica comum nas escolas da rcdc municipal de Belo

Horizolllc que c a elabOlll~ilo de fichas qlle silo elltrcgucs aos alunos com os rcsultados do seu

desempenho. A ficha utilizada lla Escola A foi aprovada no 1° COllgresso Politico Pedag6gico de

2004. No COllgresso, a elabora~ilo e aprova~iio da ficha seguiram as orienta~6es propostas pela

SMED, dcntro da proposta da Escola Plural. Portanto, deveria estar aberta para os proeessos

edlleacionais e nao focar 0 aiuno a partir de urn criterio dassificatorio. Apesar de ser uma richa bern

constmfda, e1a apresenla uma primeira parte que avalia 0 Proee,so de Fonna~ao, e diante das qllestoes

apresentadas em rela~ao a eada aluno, os professores devem marcar uma das dua, op~oes "Sim"' ou

"Demonstrou dificllidade". Nesta parte aparceem questoes como: rcspeitoll regras colclivas; respeitoll

opiniao do grupo; posiciollou pemnle a turma c pemnle lUll pequeno grupo; lrabalhou coletivamente:

eompreendell a proposta de tmbalho do professor; participoll de atividades colelivas: demonslrou

interesse. Ha lUll cspa~o para a freqiiencia.

Na segunda parte da richa vern urn espa~o reservado para eada diseiplina. Nesta palte os

professores devern eS<:rever 0 desempenho dos alunos em sua disciplina, Ne,le momento que fica

evidenle que as referendas avaliativas eSlao presas a fonna ulIdidonal de ava1ia~ao, POl' este motivo,

os textos sao genericos, vagus e polteo esdareeedores. E ao que pareee os professores eOllslmn-mn

textos paddies, com varia~5cs de acordo com 0 desempenho do ahUJo. Neste caso, de acordo com 0

aluno, e s6 copiar 0 texto e nao preeisa pensar mllito para fazer urn registro cuidadoso_ Veja alguns

ICXIOS cOlltidos em uma das ficha,:

"0 aluno realilOu a8 atividade8 propo8tas, porem, ainda esta em pl'Ocesso de
assimila~jjo. Demon,trou dificuldade na cria~ao de de8enhos com lemas livres,
solicilando varias vezes ajuda do professor ou dos colegas" (A11e)
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"A (0) alunu(o) demonslrou interesse pellls conteudos miniSlrudos. Com a
interfcrCllcia do professor C Oil colcga apEca os conhecimentos adquiridos lIa
disciplina." (Ciencias) (extrufdo da llcha de ava1ia~ao utililada na Escola A).

Na Escola B, a avaliao;ao 8cgue ubsolutamenlc os padroes tradicionais. As provas oCllpam lim

lugar de destaque e sao utilizadas como criterio para classificao;ao do alullo. A carla trime:;tre ucontece

a scmanu de pruva. As provas abordam os cometidos dos Iivros didaticos, ou trabalhados em ,ala de

aula, segundo as programas de conteudos tradicionais como [] estabclccido para concursos ou []

Programa Estadual. As provas sao elaboradas jndividualmente por cada professor. Nno ha relao;1io

ncnhuma entre lim conteudo e oulro. Elas voltam-se exclusivamente para 05 aspectos cognitivos. Mas,

as provas nao sao 05 \inico> in>trumentos de avalia~ao e nao ocupam todo 0 processo. Sao lltilizados

trahalhos divcr50s. Aqueles a que tivemos acesso voltam-se para temas tradicionai>, dentro dos

conleiidos programciticos. Na Escola B 0 proce.-;so de avalia<;ao is IOlalmente individuaL Cada profe,sor

utiliza os meios e 05 illstrumentos que julga adequado para sua diseiplina. Veja 0 que diz 0 professor

dc portugues e lingua:;;

"uso constantentcntc 0 livro didcitieo c, lambem, utilizo Jornais, revistas,
retroprojetor. U,o aulas expositivas e trahalho em grupo. Avalio dando provas
dando eonceito>. Os conceitos envolvem re>punsabilidade, interesse c
di5ciplina. No Conse!ho de Classe quando hri divergencia qnanto a urn aluno, a
geIlle tenta chegar a nm conscllso." (Joao. professor de Portugues em respo>ta
ao questiomirio para esta pesquisa)

Quanto ao rcgistro na Escola B, pudemos ob5ervar que cada professor clas>ifica os alunos

segundo uma lctra que varia de A a D. 0 professor registra primeiramente lIO seu diario de c1asse.

Cada letra traz consigo um significado. Os significados de cada letra estiio eolocados no Bolctim

Eseolar. A letra A significa que 0 aluno "atendeu plenamente". a B que "atcndcll, bcm", a C que "pode

o mclhorar" e a D que "nao atendeu, preeisa de aten<;iio especial". Os itcn, avaliados sao quatro: "1

Participa<;ao\Cumprimento da, larcfas", "2- Atitlldes\Collvfvio sociallorganiza<;1io", "3

Aprendizagem" e "4- Frcqiicncia (n" dc faltas)" (cxtrafdo do "Boletim Escolar"). No boletim consta

que 0 ano escolar e dividido em 4 bime5tres,9. Nao hri outras infoillla<;6es no Boletim Escolar e, no

Diario de Classe, ha simplesmente 0 registro das falta> e a c1as>ifica~1io do aluno segundo a letra. Cada

professor processa e registra a sna aVlllia<;1io individualmente. Somente nos Conselhos de Classe h:i

o
S') Ap<1s a publica,ao da Lei Federal 5692171, 0 ann letivo nas cscol... brasil"i,,", pa"ou a ser dividldo em bime,rre,. Ou
_<cja, 0 ann lellvo pa"ou a ,e' di,'idido l'm 4 bimc'trc,. Ao n"al de cod. bime,lte siio f"cbuda, a, avaUa,oe" ,om a, sua,
re<peclivns nota,. &m forma de dividir () anO ",mlar 00< pouco, deixou de ser pratkada opo, a Lei Federal 9394/%. A
nova LOB fa,ullou 'os e_'"ola' a nrganiza<;iio do 'ou ano "<colar. A SMED/PflH,' partir do momenlo que inicioo a
implemenla<;iio do< E,cola Plural. permiliu que a' e<cola, organizassem 0 seo ano escolal' da forma que melhoT atende"e a
,uo comunidad<. A e",nla B ado'ava ok h:1 pooco bimostl'o, ,omcmc hl\ POUCQ tempo passou n odotor 0 trimeme.
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trocas de informa<;oes subre a situa"iio dos alunos que nan sao alteradas nos diano, dos professores.o Sao simplesmente relmo, de cada disciplina.

o registro das avalim;:5es da Escola B e generico e diz muito pouco sobre a situayao dos alunos.

Continuam avaliando 0 alllllO individualmentc, dando enfase aos aspectos coguitiyos. A escola

encontra-se muito distante do pl'Oposto pela Escola Plural.

Na &cola C 0 proeesso de avalim;:ao, tambcm, encomra-se distantc do dcscjado pela Escola

Plural. Apesar de esta escola descnyolyer imimcl'Os pl'Ojctos cxtra-classe, as avalim;:5es priyilegimn os

dcsempenho das atividades consideradas acadcmicas. Ou scja, scu pl'Oecsso ayaliatiyo volta-se

preferencialmenle para proyas c trabalhos em 101110 dos eontcudos trabalhados por cada disciplina

indiyidualmente. As provas aconteecm trimestralmcmc e, como nas duas outros cscolas mmlisadas, hfi

uma semana especial pm'a que elas possam acontecer. As quest6es das proyas silo elaboradas

individualmente por eada profcssor, de cada uma das disciplinas escolares. Assim tmnb6n acontece

com os trabalbos de sala de uula. Ha POllCO diiilogo entre as disciplinas, apesar dos projetos

coletivos9{l. 0 depoimcnto do professor de ffsica e bastante esclarecedor ao afinnar que a Escula C,

mantim a semana dc proya e que as proyas sao e1aboradas indiyidualmente. Mas, e no Projeto Politico

Pedag6gico que Cllcontramos urn retrato melhor do que e 0 sistema ayalia~ao da escola. Na parte

relacionada aDs "entraves" aos avan~os em dire~iio a eseola inclusiva, democr:\tiea e libertfiria, de

destaea que:

o

o

"- as professorcs nan aplicam prova, avalia"iio para os alunG> (Ha alono, que
naa ,ahem fazer, se cornportar em uma ava[ia"iio)
(., .)
- Falla do planejamento coletivo e interdisciplinar prejudica a avalia"ao
- Fomm de rcgislro multo pob!"e
C.·)
_ A avalia"ao ainda e muito subjetiva (falta delimitar, definir a nossa avalia.;;iio,
cmbasados na delimita~iio dos objetivos e metas pam cada cicio)
- Cada professor faz 0 que qucr e ludo fica tlmito soho.
C..)
_ Min rompemos, em muito, pontos, com 0 lradicionaL pois achamos que a
l'calidade do llOSSO sistema educacional nan comporla propostas lao Iihertanas."
(...) (PPP da Escola C. p 7)

"" A Escola C con,cguiu se organiz", de uma tormn b"'tonte peculiar. Em primei", lugar ""egurou que endo di"ciptin"
tive"e" me'mO n"mem de modulos de aula, Em seg"ida. 0' modul", pa"aram para lin minulLl' cada um. E LlS
profe"ore, de<envolvem 05 projetos COleli"am.nte e e'lra_lurn". A di,ponibilidade poro " reuniao semanal do £"'[>0 de
profe"",es do [ll1'no rem sido a ex;genci, para '" prof",,,,,,,.' que vao [tab"lh", ne'la e,eolo. Por exempto. 0 tu1'110 da noite
fa' n projelo de forma coleliva iis ,egunda, feir".' de 14 ii, 17 hnra'. E'tes projClo, eotelivo, deverbm permiti!' as trocas de
infnrmao;oc, e 0" trabalhos coletivos, Niiu hti ,Iuvida de que muim, do, mudam;as que oeOl'remm nesta escola "",eeram
destes encontro" Pm-em. eles tambem ",rve para fnr[alc"er grupo, de profe,,,,re, que desejam mante!' pr.lricas relaciu"ad"'
:, emu!ura lrodicional de ensino.
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o que encontramos em lennos de uvaliao;ao e de regislro na E,cola C esta de acul"do com a

avaliao;ao diagn6:;tica de seu PPP. Apesar, de tef institucionalizado a, provas trimestrnis. aitlda hii

muita desorguniza<;:ao e falta de dareza sobre 0 que e para que uvaliar. Quanto no registro, realmente a

ficha de avaliuo;ao desm escola ebastamc tradicionaL Em primeiro lugar ela divide 0 ano letivo em 3

trimestres. Ela 6 dividida em dllas partes: a primeira volta-se para 0 "Processo de Formao;iio Gem!" e

avalia ,C 0 aluno rcalizou mividadcs em ,ala de allla e em ca:;a, pontualidade, compreensiio da Jeitura

etc. A scgllnda pmtc, tram da "Aprendizagcm" e classifica os alullos como "Otimo" _ com

desempenho de 80 a 100%, "Born" com desempenho entre 60 e 79%, "Regular" com desempenho

entre 30 e 59% e "Insuficicnte" com desempenho entre 0 a 29% nas atividades desenvolvidas por

cada disciplina.

A ficha de avaliao;:1io da Escola C nos rcvela que a escola conseguiu se adaptar bern, em alguns

aspectos, ao que foi proposto pela macro implementa~ao. Oll seja, conseglliu, por exemplo, oma nova

organiza~ao da grade curricular, com modulos equalizados. E conseguiu desenvolver atividades que

cnvolvcram a paJticipa~ao da conmllidade escolar como, por exemplo, os seus Congressos Politicos

Pedagogicos. Em oulros aspectos a escola pouco avan~ou. A ficha dc avaliafao talvcz scja 0

documellto mais significativo que encontramos, alem dos depoimentos de algl.lllS de seus profcssorcs,

para demonstrar 0 quanto as rotinas dos professores ficam apegadas ao modelo tradicional de

educa~ao. E, por isso, estao longe dos objetivos da Escola Plural.

Estes pontos analisados ate aqui nos mostram que a Escola Plural ainda e uma ;nlen~ao. Nao ha

dllvida dc que uma proposta de macro-implementm;:ao imerfere de alguma fonna no nivel da micro

implementa~iio, Isto e. a proposta da Escola Plural com a diversidade de mudanfas que prop6c tem

inteJferido em muitos aspectos da vida das escolas da rede municipal de ensino. Contudo, os dados

aqui analisados nao dei~am dlividas de que hi! uma convivencia entre elementos da Escola Plural e

elementos da escola tradicional. Os elementos da escola tradicional estiio mais presentes naqueles

aspectos rotineiros da vida escolar. Talvez por csse mOlivo eles sao tao diffceis de serem modificados.

Pois, estao no imerior das salas dc aula, oudc somcute os professnres tern acesso e gozam de

autonomia para Isso. Assim, precisamos pergumar se a forma como se deu a implemeuta~ao da Escola

PllUlIl pode ser consideradll urn fator declsivo para que esta politiea edllcaclollal atlnja os seus

objetivos.

5.2- 0 forma de implementa~iioda Escola Plural e a sua interferencia nos seus resultados

Neste momenta procuramos idemificar como foi a forma de implemcnta~iio da Escola Plural.

Segundo algun, autores existem 4 lonnas de irnplernentar urna polftica p(lblicil. Sao elas: top-dow" ou
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"de ciron para baixo", bot/om-up Oil "de baixo para eima", "incremental" au "parcelado" e a "big

bang" ou global. E estas formas de implementayiio cslaO relacionadas com 0 tipo de politica, ao

cCllllrio politico e social e aos objctivos cia interveofUO publica. A escolha de mila ou autra fanna de

implcmciltayiio interfere nos resultados da politica. POl1anlo, a forma de implcmentayiio e uma

variavd a ser considcrada quando se husca compreender os motivos que Jevaram Uilla politica a nao

alingir os objetivO!; que motivaram a sua pwduyiio (Rua 1998, Meny e Thocnig 1992, Martinie 2001,

Costa 20(4).

Tratando-se de lima polition social que busca alterar comportamento CI'cdistribuir recursos para

allerar a estrutura social e redu~ir as desigualdades, prillcipalmente, quando acontccc cm um Estado

tlernocnitico elas apresentam urn grande putencial de conflito, por interfcl'ir cm intcresses consolidados

e formas de agir bastantes enrailadas. Neste caso, a fonna de implementa~iio quc asscgura a maior

continuidade no tempo e a efetividade da politica, e a bottom-up ou "de baixo para cima" e a

incremental ou parcelada, Esta estraligia de implementa~ao busca construir coaliz5es de apoio 11

politica, neutralizando os seus opositores e aumentando a sua demanda e a sua oferta.

No nosso modo de vel', a Eseola Plural e uma politica com alto poder de eonflito. Isto aeonteee

porque e uma politiea voltada para a redu~1io das desigualdades educacionais e para a transformao;ao

social c, pOl' isso, necessitou quc a Prcfcitllra de Bclo Horizonte investisse graode quantidade de

rccursos na sua implementa~iio. Estcs recursos, entre Oluras coisas, visavam atrair as crian~as,

adolescentes, jovens e adultos provenielltes das cmnadas populm-cs pmll as cseolas mlUlieipais, E,

bllscavam tmnbem oferecer-lhes as condio;6es para insero;ao e transfol'ma~ao social. Para atingil' estes

objetivos era necessario que as niano;a, e os jovens que aces,avam as snas escolas, pelmanecessem

nelas e desenvolvessem as SlLas eompetencias e habilidades. Por isso, a Eseola PlurJI propunba

grandes mudano;as na organiza~ao do sell sistema de ensino e das suas escolas. Estas muda!l~as nao

oeorrem scm que os seus alores pl'incipais quciram fazc"la, modificando seu modo de agir e alterando

as rotiuas eseolares,

Assim, para que uma polftica como a Escola Plural avmlCC c consiga resultados satisfatorios

sena nece>sririo utilizar como estrategia de implememao;ao 0 modelo borlOm·up e 0 modelo

incremental. Procuramos neste momenta identificar como foi implementada esta politica educacional.

E, como ja disscmos amel'iormcme, a forma como aconlecc 0 proeesso de implemenlao;1io illleJfere

diretamente nos resultados da politica.

No Cademo em que a SMED/PBH apresenlou a proposla da rerorma etlueacional, ela afimlOu

que CSlava
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"devolvcndo aos prol1ssionais da Rede Municipal, aos pais e uhmos, 0 retrato da
escola que conseguimos caplar nos inumeros contatos que mantivcmos corn a
comunidade escolar" (SMEDIPBH 1994)

Acrcditamos que csta afirnla~ffo nao e urn artificio verbal para lcgitimar a reronna educadonal. Em

varios outro, momentos houve por parle dos geslOrcs municipais da fuea da educa<;ao a preocupa<;ffo

em eSlabelecer urn dialogo com a cOlllllnidade escolar, buscando ajllstar a reforrna as suus demandas,

sem, contudo, ubrir mao dos seus principios.

Esta inlen<;ao dos gestores ficou evidente lim pOlleD mais 11 frente no documento, quando des

afinnaram que a

"constru<;ao deste trabalho que devolvemos as cscolas teve a participa<;iio de
coletivos nlllito divcrsos: dirctores de educa<;uo das Regionais e sua:; equipes.
equipes do CAPE e cia SMED, coletivos de diretorcs de eseola, de
eoordenndores de areas. de professores e professoras, de pais emacs. alunos e
alunas. Enecessario avan<;al' nessa eOllstru<;ao coletiva, discutilldo cada ponto.
cada eixo norteador. eada proposla de a<;ao. cada e:;tralegia. etc," (Idem)

Alcm disto, a SMED argmllentou que a origem dcsta politiea educacional eram as diversas

expcrienclas inovadoras levadas a cabo pelos profcssores da rede municipal de ensino em suas

unidades escolares. Ela propos tomar oficial Utlllt a<;1io educacional que cra tida como trllilsgressora.

Por isso. de acordo com os documentos oficiais. a Escola Plural ja cra praticada, porem de fonna

ilegaL 0 Programa proplls tomar estas experieneia:;, uma pratica legal e cotidiana na vida de sua rede

escolar. Ou melhor, entendendo que eSlas pralica:; erJm fonnas de burlar uma escola voltada para

excluiiuo, iiele<;1io e hierarquiza<;ao, a SMED aereditava que ao oficializa-Ias poderia trallsfoflllar 0 seu

sistema de ensino em um tipo voltado para a inclusao. E que 0 Programa ja nllsceria legitimado por

uma pnitiea edueaeional comlllll em muitas dc suas eseolas.

Estas experieucias transgressoras foram chamadas de "Emergentes" e, segundo a SMED, elas

foram incorporadas ao sistema municipal de enslllo. como demonstra eSla afinna<;1io.

"essas experiencias emergente:; na Rede Municipal apontllill Uilla eoncep<;1io de
edllca<;1io e uma propOSla dc cscola de cscolar diferente do modclo
cuJturalmcnte aeeito (imemalizado como 0 'ideal'). Entretanto a escola
culturalmente aceila, aquela que vivemo:; como alunos e profissionais.
transfonnou-se numa illStitui<;iio 'tiio aceita' que sua imagem impede de
considerar e legitimar outras formas de organiza<;iio.

Ha uma tellsiio elllre a escola 'aceim' e a eseola 'emcrgcnte'. A Rede
Municipal s prop6e a assumir a escola emergente. E 0 que os profissiouais. pais
e alunos esperam: que. a partir dessas priiticas renovadoras das escolas, seja
conslmida coletivamente unm Pl'Oposta Politico-Pedagogica da Rede como um
todo e quc cssa pl'Oposta scja assllmida pclo Govemo Municipal." (SMED
1994)
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o conteudo do documento da SMED, esta dc acordo com 0 que afirmarmn alguns dos gestores para

o csta pesqUisa. A celteza de que as ongens da Escola Plural eSlavam nas

Escolas Emergentes foi confirmada por urn ex-membro do CAPE e ex-gestor de educa<;ao de uma das

gerencias regionais,

"era urn govemo de esquerda91 . Os movimentos sociais esperavam muito. A
proposta (da Escola Plural) veio do Miguel (Arroyo) e com os grupos locais que
de.-;ejavam atender as cscolas emergemes. Algumas dirq:5es de escolas
emergentes foram chamadas para as discuss5es que aconteceram em 93 e 94.
Havia pressa porque havia possibilidade de qllebrar as mudan<;as, pois havia
risco da direita ganhar as elei<;i'ies e acabar com a Escola Plural." (Antonio,
professor municipal, ex-gestor de uma das gerencias rcgionais e ex"membro do
CAPE em entrevista para esta pesqllisa)

o

o

o

Nilo h;i duvidas de que a ongem da Escola Plural estava nas experiencias inovadoras praticadas

por algumas escolas da rede municipal de Bli. Estas experiencias, imp1cmentadas pelos professores,

buscavam superar dificuldades geradm; pelo sistema tradicional de ensino que vigorava nas cscolas

mllnicipais. A Escola Plural buscou nestas experiencias e nas teot'ias educacionais que proplUlham a

supera<;ilo do modele tradicional de educa<;1io, a inspira<;ilo para 0 seu desenho. E 0 que afuma a

Gestora Municipal de Edllca<;1io it cpoca do desenho e do infcio da implementayilo da Escola Plmal,

"nao tinhamos urn projcto pronto e acabado para sugenr. Sabiamos que era
nccessario cOllstruir esse projeto e que essa constru<;:ilo deveria ser feita
coletivamente, para que fosse democnitica como a sociedade estava exigindo,

Como mencionei. a rede vinha implementando projetos pedag6gicos em
cada escola, decididos pelo sell pr6pl'io corpo doceme. as projetos eram muito
diversificados. Cada escola introduzia uma inova<;1io com os reCllrsos humanos
de que dispunha e com 0 apoio da SMED, como 0 ensulo de lfnguas (ulgles,
frances), recupera<;ilo, atividades artisticas. esportivas, etc. Entrc as nossas
primeu-as providencias foi 0 levantamcnto dcssas experiencia, mal,
signifiemivas. Para lranqliilizm' os professore, todos os projetos significativo,
seriam mantidos." (Vasqnez, em resposta ao questiomlrio aplicado para esta
pe~quisa)

Em muitos omros documentos, a SMED dcixava evidente que a origem da EscoJa Plural eslana

na>; expenencias significalivas implantadas pelas escolas mnllicipais. E a ~ua implementa~ilo devena

aconteccr a pm1ir da pm1icipa~1io das comunidades escolares quc eOIL,truiriam 0 projeto politico

pcdag6gico para 0 funcionamento da unidade escolar. de acordo eom as dcmandas de eada llma delas.

Apcsar desla origem nas cxpcricncias edllcacionais inovadoras, fica evidente que havia uma

acomodayi'io de um mimero significativo de escolas do sistema municipal de cducm;:i'io dc 13H, dentro

do modele tradicional de organiza<;1io eseolar e de ensino. lsto nos leva a pensar que as experiencias

" Aqui 0 emreviSiado faz ref.reneia " freme pm1idaria que a"umi" 0 governo m,mkipal de Bolo Hol'lwnte. jllntamente
com 0 pl'efeilO Patru, An'ni"' de 1993" 1996, Em urn. freme de e,querda. tendo como um de ,eus prlnclpai, partidos. 0
Partido do" Tmbolh"dure' (PT).
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emergenles nao eSlavam dissemilladas nas divcl'sas escolas da I'ede municipal. Podcmos aniscar ao dizcr quc estava em um numel'O limitado de escolas. No nosso entendcr, 0 sistema municipal de ensino

tinha como referencia principal, 0 modelo tradicional de escola e de cducw;1io. Isto ficou evidente nu

diagn6stico feito pelos tecnicos da SMED quando era elaborada a Escola Plural. E as experiencias

emergentes, aconteciam em algumas esculas e para enfrentar problemas pontuais, sem, contudo,

propor altera~5es mais radicais no sislema. Veja 0 que 0 GAME constatou em sua pesquisa,

"A implementa~1io da proposta trouxe muita inseguran~a e insatisra~ao a urn
grande numero de profissionais quc atua na escola. Observou-se que essas
opini5es cstao ligadas a posturas conservadoIlls e atuam em escolas que,
atendendo prioritariamente a uma camada media da popula~ao, delineavam,
juntamente com a comlUlidadc de pais, lim ideal de escola bern proximo da
perspectiva dc escol:l1'iza~1io tradicional cenlrada na transmissao de conteudos
escolares. Para esses a implanta,;ao da Escola Plural trouxe retrocesso 11
dinamica das escolas que eram considcradas 'escolas referenda' na regiao,
com vagas disputadas ua comunidade e com pais confiantes lla qualidade do
contelldo ministrado pela escola." (GAMEIUFMG 2000, P 61)

o

o

Mcsmo com llldo isso, a Escola Plural pode ser considerada uma politica educaciollal

construfda a pattiI' das experiencias cducacionais da<; escolas rnunidpais de Belo Horizonte. Estas

cxperiencias buscavam, entre os seus objetivos, tornat· a cduca~ao acessfvel e efetiva para as crian\?as e

jovens, prillcipalmente, das regi5es vullleraveis da cidade. Por isso, a Escola Plural surgiu de "baixo

paIll cima" ou boltom-I'p_ Alem disto, urn grande numero dos gestores municipais que estiveram on

estiio 11 frente da SMEDfPBH ~ao provenientes de escolas que viveram estas expericncias inovadoras.

Este fato allmentou as suas chances de avan~ar, ju que havia uma grande identifica,;ao de uma parcela

importante dos profcssorcs. que sao os encarregados de implementa-la, com 0 programa. Este fato fez

aumcntar a demanda pela nova polilica educacional, como no~ alertou Cuml1es (Corrales 1999).

Apesar de a Escola Plural tel' sido uma polftica educaeional que nasceu "de baixo para cima'", 0

SCll processo de implementa~ao aconteeeu de forma global. Ou seja. buscou-~e alterar de fonna radical

e num curto espa~o de tempo toda a estmtura do sistema cducacional da Prefeitura de Belo Horizontc.

o primeiro dos oilo eixo!; nOrleadores da Escola Pluml propos "uma intervcn~iio colctiva mais

radical", para isto os gestores pretendiam

"intcrvir nessa 16gica c ne,~a cllitura escolar. Sabemos que nossa preten>"o e
mais atTiscada do que dcixar intacta a maquina que produz a exdu>ao e o~ alto~

indices de fracasso de mai~ da metade das crian~as, adole>centes e ate jovens e
adultos dos selores poplllare5. Gllia-nus a convic~ao de que COllcentrar os
esfon;o~ da Rede Municipal de Belo Horizonte apenas em minornr os estragos,
os el'eit05 em algumas porcentagens cada ano, sem ir a raiz do problema nao e a
melhor forma de garnlltir 0 dire ito popular it educa~ao c 11 culmra. Propomos
constmir eoletivamente um novo ordcnamento para a Edtlca~ao Basica da Rede
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Municipal, que scja mais democrillico e igualitario que 0 mUlll." (SMED/PBH
1994)

A SMED prelendia, enlao, llnJll interveno;ao profunda c em todo 0 sistema educacional de Belo

Horiwnte em urn periodo curto. Pretendia-se nos ano de 1995 e 1996 rnodificar as eSlrulurus, os

objctiva>, a organiza~ao do sistema e das esculas lllllnicipais de Bel0 Horizonte. No quadro a seguir

fica daro 0 cronograma cia implantllo;oilo da Bacula Plural.

QUADRO DE IMPLANTA~Ao

ESPECIFlCA<;:OES
ESCOLARES 1995

1996

Pre a 4' serie .implanla,ilo do projelO - Cria<;ao do 3" ""0 do 2'cklo de
edu""<;au infantil no Pre-esoola' forma,;;o
- D"r preferencia aos alunos qlle
complemram 7 anos ale 31/12/95
-implemema,iio do I" e 2' cicio,
de formacao

l' a 4' Series _Implemenau;ao do I" e 2' cicio' " inelulr", cria",n, com 6 ano,
de furrrw"ao - crin<;ao do 3° ano do 2' dclo de

form",,"o

Pre QU 2' a 8' ~eries - implonto<;ao do projeto de - Ab'ol'<;ao da S" serle no 2' dclo
Educa,'o infantil no pre-escolnr

de forma,'o.- Dar preferencia ao, aluno, que
completoram 7 aoos Ole 31112195
_ implemenra<;fio do 10 e 2° cielos
e, forma<;ao sendo ""' •
ioclu,fio 0' " serie ,era
opcional.
- Elab01'ar projelo que incol''''''''

"' desdobramentos reiotivos '"3° delo
implanta,'o do projeto e,

educa .0 de ·ovens e adulto'

5' a 8' ~erie, implementa,'o opcional eo> - lmplemental'fio do 3° cklo de
cielos de forma<;ao forma,,;;o
- EI"ooL1lf projeto que inc01'pore
os de'dobmmemo' ",Imivos 00

3" cicio.
- lmplanta,,'o do projelo e,
educ" ao de 'ovens e adulto.'

2° Grall ~ Implanta,uo opcional e. '0 _Implantar 0 pl'Ojeto 20 grau

grau

~ EI"bL>rar .m pmjelo que

incorpol'e 0' de.,dobrame<lto< do

Escola Plural para 0 2" gra"

(SMEDIPBII 1994)
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Para cumprir 0 cronograma proposto, a PBH e a SMED se desdohraram em um grande esfor~oo de mobiliza~ao, Segundo algnns gestOTes eram mais de 100 rcuni5es nas escolas municipais por mes,

alcm dos cursos e encontros que aconteciam no CAPE, na SMED e nas Regionais. Estc esfo~o

garantiu que varios aspectos do desenho da Escola Plural fossem implantados nos anos dc 1995 e

1996. Esta op~ao pela implementa~ao global ou big bang roi explicada de diversas formas,

"havia a possibilidade de qucbrar as rnudan~as, pois bavia risco da dircita
ganhar as elei~ocs e acabar com a Escola Plural" (cx-mcmbro do CAPE, ex
gestor de uma das regionais e professor municipal)
"optou-se, entao, por lUn irnplanta~1io gerJI mas discutida, ncgociada e
dialogada Col cada escola" (ex-membro do CAPE na cpoca da implanta~1io e
atllal professora na FAEfUFMG)

o

"quando sc deseja mudar algo, muda-se de mna vcz. E assllmimos todos os
riscos da mudan~a. Quando nao se quer mudar nada, Uliliza-se a mucianya
gradual. Toma-sc um ccrto mhnero de escolas como pilato ou referencia e a
pmtir dai vai implamando no resto. Esta fOffila de implantayao nao vai cm
frente, porque nos primeiros problemas que aparecem desisle-se da mlldan~a.

Por isso, a Escola Plural proClU'OU mlldar de uma ve~., para assumir e resolver
todos os problemas que aparecessem" (Professor na epoca da implanta~ao da
Escola Plural e atllalmente membro cia Gerencia de Planejamento e lnf01ma~1lo)

Apesar das negocia~oes e do diiilogo, a Escola Plural foi implementada de forma globaL Como

jii afirmamos, esta forma de implantayiio traz consigo scrios riscos para a polilica que esla sendo

proposta. hto oeorre porque os conflitos tenderilo a ser grandes e em diversas [rentes, priocipalmente

quando e LIma politiea como a Escola Plural que propoe uma mudanya radical no sislema edncacionaL

Assirn, a escolha por esta rorma de implementa~iio da Escola Plural, com todas as juslificativas

dadas pelos gestorcs. aumenton as chances de seu iosucesso. Pois, foram muitas mudanyas propostas

para um curto cspayo dc tempo. Quando uma politica publica prop6e allera~6es grandes no modo de

o agir e cm uma cultura fortemcnte enraizada de uma determinada comuniciade, sugere-se que ela seja

gradual e que huja grande interayao entre os scus implementadores e beneficiarios. Neste caso,

percebemos que a escolha pela implementa~iio global colocon em risco a Escola Plural. Mesmo ,endo

csta mna polftica educaciollal com fOlte vinculayao com as pniticas inovadoras de muitos dos

professores que comp5em 0 quadro da Rede Municipal de BH e uma demanda das criano;as,

aciolescentes e jovens que freqlientam as escolas do si~tema municipal de ensino.

5.3- 0 modl'lo de orglllJizll<;ao e de gestao e a sua interferencia nos resultados da Escola Plural

o Segundo Nogueira, 0 modelo de orgalllza~iio de uma politica publica comprccnde a

distribui<;iio das respom;abilidudes e capucidudes decisorias entre os ambitos e niveis de govemo, os
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mecam,mos de coordena~1io, a definiyiio do, processus de trahalho e 0 marco Ilonnativo. E 0 seu

lllodclo de gcstao envolve as modalidades de flillcionamento, a administrayao dos recursa>, a

f1exihilidade Irente as cirCl1l1stancias sob intervCllyiio, a arliculuyao com 0 mcio, a inovayao proposta

elC. 0 modelo de organizuyao provem 0 marco para uyiio. Ou seja, cria os instrumentos legais e prove

os recursos para a implementayiio Oll 3yiio. E a gestiio e a a<;1io. isla e, a imcrven<;1io publica quando a

politioa ganha vida e deixa os centros dccisOl'cS (Nogueira 1998).

Dianlc disto, Nogueira prop5c UIll madela analitico com 4 tipos difcrcntes de gerenciamenlO e

gestao das politions. Estes tipos aprcscntam caracteriSlicas diferenciadas. como ja cimroos. Entre estes,

destacamos 0 tipo que dc chamou de polftieas que exigem uma "baixa programabilidade e elevada

intera~ao com os destinatarios". Polfticas que apresentam este peJfil sao daboradas para sitlla~5es

paJticulares dos beneficiarios. Estas situa~5cs que afetam detellllinados grupos sociais demandam uma

intcrvclH;:ao governamcntal para a superao;iio do problema enfrentado par este gmpo, pOlS, se 0

problema persistir, ontros problemas maiores sll1'girao e agravariio a situayiio inicial.

As politicas que se cnquadram neste tipo, dependem para 0 sen exito de modifica~6es de

valores, comportamentos e atitndes pOl' patte dos destinatarios e, tambem, dos implementadores. Por

isso, estas politicas exigem lUna baixa formalizayuo, pois os problemas que demandaram a intervellyao

sao eomplexos e eumplexas devem ser as fonnas de intervellYuo. Como os prublemas sao de alta

complexidade, dificeis de serem fonnalizados pelas avaliay6es tccnieas, a sua solu~iio depende cia

inten\<;ao entre implementadores e beneficiarios, da mudan~a dc comportamento tanto do.'>

implemenradores quanto dos benefieiarios e. final mente. depende dos aeordos acertados entre os

gcstores e implcmentadores e entre os implementadores e beneficiarios. Por este motivo, politicas

deste perfil exigem nma grande interao;llo cntrc os prineipais atores envolvidos com da.

Segundo os documentos da SMED, a Escola Plural surgiu com 0 objetivo de intervir no

sistema educacionlll da Prefeitura de Belo Hol"izonte. A intervcno;iio foi mOlivada pela certeza de que

havill uma cuhu,.. escular furtemente enraizilda que IOmava as escolas municipais exc1udentes para os

setores populares cia sociedade. Por isso, erllnecess:irio "intervir nas estrutnras exc1udentes do sistema

escolar e na cultura que legitima essas eSlTuturas exc1udentes e sdetivas." (SMED!PBH 1994). A

illterveno;llo tinha como objetivo a criayao de LIma escola que aeolhesse as eriano;as, adolcscelllcs,

jovells e adultos oferecendo-lhes as cOlldi<;6es neeessarias para desenvolvimenlo das competencias

para a sua inclusao social e, lamhem, para a transfomla<;ao das estrUlUIaS injustas que persistem na

sociedade. POl1aJltO, 0 sistema cdllcaeional que sc buscava criar com a Eseola Plural era voltado,

especialmente. para os :;etores popnlares da soeiedade.
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Assim, 0 Programa cstahclecia OS principios gcrais de funcionamento da Rcdc MlUlicipal, oso "principios organicos" deslacados pelo GAME. A democracia e a panicipa~ao oS urn dos principios

dcfcndidos pela Escola Plural. Nesle sentido os documentos oficiais afinnavam que a

"Escola Plural reconhece 0 ambienle eseolar como um cspa~o de direitos e de
inelusilo, caractcrizado pela diversidade cullUral, de rilmos e processos, de
cxperiencias e de identidades. E assim que a pluralidade se constitui na cseola
municipal: ua singularidade do aluno e do profissional. da salOl de aula, da
cscola c da comunidade.
Ponanto, a Administra~ilo Escolar dcve se pautar nos princfpios dOl democraeia
e da participa~iio coletiva. E por isto que a Rcdc Municipal vcm conslmindo
iustaneias de panieipa~iio e de dccisao, desde 0 intenor da organizayiio das
escolas (eolegiados, assembleias, associa~6es, grernios esmdantis), ate cspayos
coletivos oude sc cstahcleccm as rela~6es extemas entre escolas c socicdadc (os
sindicatos. os colegiados de diretores, 0 Colegiado Especial da SMED
CESMED, 0 Conselho Municipal de Educa~ao)." (SMEDIPBH 1999, P 41)

Ncste amhicutc de dcmocracla e de reconhecirnento da divcrsidadc de cultural, 0 programa

rcscrvava para carla mna das lluidadcs escolares a tarefa de construir 0 seu Projcto Politico Pedagogico

(PPP). 0 PPP deveria scr construido pela comunidade dentro do principio dOl gesti'io dcmocnllica e do

reconhecirnemo da educa~ao como UIll direilO social e universal. Eele que tra~aria as linhas gcrais de

funcionamento e organiza\?ilo das escolas. Nclc cstaria contido 0 curriculo escolar, as fOlTIlaS de

avalia~i'io e de regislros dos seus resultados, a distribui\?ilo dos mOdulos/mIla para cada disciplina e

tempo de dura~i'io de cada aula, a distribui\?ao dos doccntes enlre as tunnasn , a coordena~ao escolar,

os projetos coletivos da cscola e mllilas outras a~6es que fazem parte dOl vida cscolal'. Os projctos

pedag6gicos deveriam ser Icgitimados pela comunidade escolar.

Alem dos PPPs, Icmos que destacar aqui a imponiineia dada por outras formas de panicipa\?ilo,

asscgurada pela Escola Plural. Entre clas sc dcsracam 0 Colegiado Escolar, a Caixa Escolar, as

o Assernbl6ias Escolares e a elei\?iio dos diretores cscolnrcs, As Assembleias Ordinarias devenam ser

realizadas pelo menos duas vezes a cada ano, como esrahelccia a legisla~ao para 0 ealendario escolar.

Entre Oulr"" eoisas, elas t"'m 0 poder de uprovar ou rejeitar a pres!a\?ao de contas da escola, aprovar

ealendano escolar, deeidir sabre problemas e apresentar solu~5es para dcs. A participa\?1io nclas c um

direilo da comunidadc eseolnr, sem restri~1ies. a colegiado e UIll orgi'io gcstor dOl escola que

jUllIamente com os direlOres decide sobre problemas que fogem do alcance do diretor individuallllente,

elabora a paula da, Asselllbl6ias, aprova 0 usa dos recursos deslinados para as escolas etc, 0

Colcgiado c formado por represellla~6cs de alunos, pais, profe»ores, funcionurios da escola e dire\?ao.

o "0 numero de docemes em cada e'cola foi dcl,nidn por lei de a""rdo "om 0 numero de turmas. Neste sentido, multiplica
,e 0 ""mero de turmas pOl' 1.5 e teremos 0 mlmcro de prol'e"ore, da unidade e":olor. A dis1Tibui~"o de'te, professor« "a,
torofn' diMio, do e'cola fien a cargo da pr6prin "<col" ntrovc< d",' deci,,;e, ""Iolivas. Cada e,col" tern un", .,p.rienci"
dircre"t" no dimibui~"o do' profe'.,ore, c no org.aniLO~iIo do' ,eus 'emp",
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com a comunidadc cscolar, atraves da partieipa~ao, percebemos que hli problemas relacionados a

implemema):il.o da participa~ao, Por exemplo, 0 GAME ao avaliar os pruce>sos de comunica<;1io

interna n escola, idemificou que

"os registros das Assembleias Escolilres evidenciam a abordagcm de asslUltos
como: caleudlirio escolar. presla~ao de contas da Caixa E<;colar, elei~ao de
diretoria para 0 Consclho Fiscal c aquisi~1io de maleriais <[lle a escola necessita.
Percebeu,:;e que essas Assembkias limilam, qua,e sempre, ao tratamento de
assumos administrativos." (GAMElUFMG 2000, P 77 - 78)

o

A Cai)(a Escolar cuida dos gastos e das presta.;oes de comas dos rccursos da escola. Efonnada poro representa~oes dos diversos segmenlOS da escola. Por fim, as elei~6es de diretores em que e garamido

o direito da comunidadc cscolar de escolher os diretores para urn mandato de 2 anos. A pmtieipa~ao e

facultada a altUlos, pais, professores. servidores das cscolas, segundo a lei. Nas elci):ocs abre"se urn

amplo debate sobre a produ~ao pedagogica da Escola.

A pat1ieipa):ao vern ocupando um espa):o eemral para a Eseola Plural. Ela passol! a ser vista,

nao apenas como um instrumenlo necessario para lcgitimar as a):oes das escola:; e da rede mUllicipal

de ensino, mas, principalmente, para intervir c dccidir coletivamente sobre a vida escolar. A

participa~ao se transfonnou em urn momenta de intensa imera):ao entre a escola e a comunidade a que

serve. E, evidentemenle, que esta re!a<;ao emre e:;cola c comunidade, interferiu nas re!a<;oe:; diliria:;

entre professores e alunos. No modelo de escola proposlo pela Escola Plural, as rela<;6es assimelricas

entre professoTCS e alunos, marcadas pelo medo e pela arbitraricdade foram criticadas e questionadas.

o No processo educacional em urn ambiente demomilico, rcgido pelo principio do direito e da

participa~1io, 0 dialogo e a intera~au deveria ser uma rotilla nas cscolas.

A Escola Plmal pelas as suas caracterfSlica:; e complexidade se encaixa no modelo proposto

por Nogueira, de "baixa programabilidade e alta intera<;ao com os seus beneficinrios", Polfticas com

estc perfil exigem a pat1icipa):ao dos seus beneficiarios para que venham a se efelivar. 0 programa

l'escrvOl! grande amonomia para as suas unidades escolares interagirem com suas comunidades e

constmir 0 mode!o educacioual que mais sc adeqlie as suas demandas, dentm daque!es principios

e:;tabelecidos por e!e. Ape:;ar da compJexidadc da Escola Plural, 0 modelo de urganiza<;1io e gestiiu

Ildotado pela SMEDIPBH para u seu sistema educacional, garantiu os cspa):os de pat1icipa):ao

necessarios para a Slla implementa<;ao.

Comudo, quando olhamos para a<; eseola" e analisamos como esta aconteceudo esta intera~ao

o
Alem disto, nas lrb escolas que pesquisamos podemos verificar que na Escola A, apesar da sua

cria~ao cm 1992, somente em dczembro dc 2003 rcalizou 0 sell 10 Congresso Politico Pedag6gico. A

Escola B nilo realizou 0 :;eu congresso e. ponanto, uliJiza um Pl'Ojcto Politico Pcdag6gico de 1991,

anterior a Escola PluraL A E>;cola C, no entanlo, ja realizou 0 seu 9° COllgres:;o Polftico Pedag6gico.
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0, reflexos disso sao ,cnlidas no dia a din das cscolas. Na &cola A conseguimos identificar que

existe a bw;ca de [ollila, altemativas pma 0 trahalho diaria que rompa com 0 tradiciollal. H<i 0 desejo

de redesenhar a sua organizao;:ao imcma, de Tllodillcar sua forma de avaJiao;:iio e de regiSlro. Na Escola

C percebemos que varias cxpcrimenta<;6es sao feilas para tentar resolver os seus problemas dianns e

melhorar a qualidadc do trabalho descnvolvido.

No cntrullo, a Escola B se manlem atolada nas priiticas tradicionais, com baixa purticipao;:iio dos

palS na vida da cscola. E, agora cia vlve uma situao;iio illedita c conflituosa, ao ler sido obrigada a

reeeber os alunns de uma das regiues mais pobres e degradadas de Belo Horizomc. A chegada destes

alullos tern mostmdo que a sua estrutUl"a de funcionamento e desamalizada e fechada. Por isso, os

problemas se avolumam e 0 estresse diano tambem. Nos dias que pas,amos na escola era comum

encontrannos ate 15 aluno, na coonlena~ao pedagogica, por problemas de indi'ciplina. Percchemos

que a coordena~ilo passou a fazel", principalmente, 0 trabalho disciplinar.

Por fim, percehemo, que os espa~os de participa<;ao existem e dependem muito da disposi~ilo

ou iniciativa do, pmfessores e da dire~ao das escolas em amplia-los e torna-Ios participativos e

democratico,. A intera~ilo com a comunidade escolal" depende muito destes espa<;os. A presen<;a da

comunidade ncstas arcnas pmticipativas, lcgitima 0 fa7~r diano da escola e provoca os

questionamentos necessarios para escola avano;ar em direo;ilo a uma pr!itica mai, inc1usiva. A muiur ou

menor participao;ilo da comunidade na escola depende, em grande medida. da lonna que ela e chamada

para participar. Quando a comllllidade e chamada apenas para I'ecebcr os "bolctins" e para ouvir as

crfticas ao comportamento e desempenbo dos alunos. hii urn desinteresse gcm!. Mas, qumldo a escola

se abre pam a participao;ilo efetiva como em festa>, assembleias, oficinas, reuni6es, encontros, cursos,

esporte, festivais, mostms, semin!irios e congres>o>, a comunidade se sente responsiivel e ap6ia seu

fazer di:irio, Nas avalim;:oes do GAME e nas nossas ohservm;5es percebemo> que existem situa<;6es

muito distintas nas escolas. Porem, onde a participao;ilo e trauda com seriedade, as mudan<;as em

direo;ilo 11 Escola Plural aparecem com mais intensidade.

SA- A distriblli~o dos CllstOS e d05 beneficios da Escola Plural e os sellS resultados

G custo e 0 beneficio de uma polftica publica e lima vari!ivel impurtante a ~er con,idemda

quando avaliamo> o~ seus re,ultado~_ A di8po~i<;ao para a colabora<;ii.o Oll para 0 veto a uma polftica

depende dos cu,tos Oll heneffciM que os interessados (stakeholders) terilo. Existem politicas que

apresentam custos pequcnos e dispcr:sos entre os diver:sos scgmelllos da popnlao;ilo, por isso, a

oposi~ilo a elas e pequena. Gutras apresentmn custos altos e conccntmdos, por isso, a oposi<;iio e fOlie.
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o meSilla ucomece quando se observam os beneficia, produzidos por uma politica, aqui, purem, a

mobjliza~1io a favor e que apresenta illtensidades diferenles dependendo do ganho.

Fai olhando as politicas a pmtir dos sens ganhos e perdus (custo, e beneficia:;) que foi

conSlrufda umu irnportante tipolagia. Esta contribui para identificannos 0 potencial de conflito

pro<lu:ddo pelns politicas. Assim, segundo Meny e Thoenig, Corrales e Costa, as politicas podem SCI

classificadus em 4 tipos diferente:;. Ou "cja, cxistem aquelas que apresentam "beneficia:; dispersos e

custos disperso:;": Dutras aprescntam "beneficia:; cuncentrados e custos concentrados"; exi>tem autras

que apresentam "custos dispersos c beneficia!; cOtlcenlrados" e, por fim, aquelas que apresentam "'

beneffcios dispersos e custos conccntrados" (Meny e Thoenig 1992, COlTales 1999, Costa 2004).

Para as nossas analises da Escola Plural, 0 tipo que nos intel'cssa c a que apresenla beneffcios

dispersos e custos concelltrados. Para Corrales, polfticas com este pctiil sao aqnelas que encontram

maiores dificuldades de implcmcma<;:ao. Isto acontece porque os CllstOS rccacm sobre um g1'llPO

especifico. Diante disto, e!e teudeni a rcagir dc fonna imensa para vetaI' a politica proposta. Quando

este grupo e reduzido, aumelltam as possibilidades de mobiliza",ao para 0 veto. Isto acontece porguc

existe urn ciilculo raciollaL ou seja, os atores tendcl'ao a agir racionalmellte. Ao efetuarem 0 ciilculo de

que os recursos necessarios para vetaI' a politica sao mcnores do que aque!es que perderilo caso ela seja

executada, nao h;\ dllvidas de que fario 0 possIve! para vct3-la. Em muitos casos, levarao ao limite a

sua mobiIiza",ao, principalmeme, quando a sensa",ao de perda for grande.

POI' omro lado, 0 mesmo nao aconlece com os beneficiarios da politica. Como os beneficios sao

dispcl'sOS, a sCllsa",iio dc ganho e pequena. Neste caso, nao existe nenhum mOlivo para a mobiliza",iio.

Aqui tambem, 0 ciilculo e racional. as recll1'SOS gastos na mobiliza",ao em favor da politica silo

superiores aos beneficios tragos pol' cia. ISlo acontccc porqlle 0 numero dos belleficiarios e grande, ou

esta disperso territorialmente, dificultando e encarcccndo a sua mobiliza",uo. Como, neste tipo de

polftica, a sensa",ao de ganho e peqllena a tendellcia dos bcncficiarios e nao mobilizar-se em favor

dela,

as opositores encontram mOlivo.' maiores para mobiJizar-sc ou para nao executarem a politica.

E, por outro Jado, os bcncficiarios nao encontram motivos par~ mobilizarem a favor dela. Ha um peso

favonivcl para aquclcs que prclCndem vetar a polftica que esta sendo impJemelltada. Com isso, as

chances de que ela possa atingir os logros plallejados sao reduzidas. Em muitos casos, os gcstorcs

ptlblicos prcfcl'cm abandona-Ia, evitando 0 onus de lLrna polftica fracassada.

Entelldemos que a EscoJa Plural e lima polilica que apresenta e~le perfil. au seja, Usel1 CllSto e

altu, principalmenIe, para os professores. Esles se sentem perdedores com a nova polftica educacionaJ,

pois a sua rotina de lrabalho esta sendo que~tionada e teruo altera-Ja para poder impJememar a Escola

Pima!' Esta alterao;:ao e acompanhada do amllcnto da carga de ttabalho. Pois, como adverte Velarde, a
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eXeCl1O;aO das politicas public3!; cxige dos oper~dores de poma do sistem~ publico a cna~ao de

o detenninadas tecnologias que ad~pt~m 0 desenho da polftica a re~lidade do ambicnte que sofre

interven~iio e que torna possivel a sua execu~ao. Esta tecnologi~ e a forma como h:i a exccll~1io da

politica criam rolinas que silo diffceis de sercm altcradas, pois advem de lim conhccimemo tearico e

pnltico dos operadores e do ~utomatismo na execlu;:ilo das tareras necessarias para slla imp1cmcnta~iio

(Lipsky 1999, Velarde 2007)

A mlldan~a na rotina vemexigindo a constru~ilo de uma nova tecnologia no trabalho diario do

professor das escolas da Rede Municipal, pois a forma como lrabalhavam nao scrve mais diante da

Escola Plural. A constru~ao das novas tecnologias de trab~lho diario e das novas rotinas cxige um

aumento na carga de trabalho. Estc aumento da carga de tr~balho nao veio acompanhado da devida

compellsa~iio financcira. Os rcajustes salariais que aconte<:eram ~ panir do inicio da sua implanla~iio

foram dirigidos a lodos os professores indistintamente, tanto quem procmou trabalhar dentro das

o prescl'i~5es da nova politica educacional, como aqueles que se opunham a ela. Esta malleira de

conceder os reajusles salariais nao estimnlou a adesao a Escola Plur~I.

A nossa certeza de que a Escola Plural exigia uma mudan~a na rolina de trabalho dos

professores advem do seu desenho e das rea~5es quc se segllirarll ao inieio da sua implemeota~iio. Em

linha gerais.

o

o

"0 Programa propoe a altera~iio radical da orgauiza~iio do lrabalho escolar, com
a instilui~iio de novos tempos e espas;os escolarcs. Propoe 0 rompimemo com os
processus tradicionais e tecnicistas dc cnsino que se baseiam na concep~ao

CUllllllativa e transmissiva de eonhecimenlos: elimina os mecanismos de
reprova~ao escolar proprius da concep<;:ao seletiva e exclndente de avalia\iiio do
ensino, faz coticas as relas:i3es tmidireciollais em quc apcnas 0 profcssor avalia c
tern esse poder, e imrodnz uma nova rcla~ao edueativa onde todos avaliam
todos. 0 Programa propoe llma nova rela~ao do> sujeito> com °conhecimento,
huscando novos "ignificado~ para 0 conteudo escola numa perspectiva
globalizadora e interdisciplinar." (GAMEIUFMG 2000, P 19)

Como vimos, a Escola Plural prop6s 0 abandono das pr.iticas rotineiras, consideradas tradicionais. Ela

faf. pesadas erfticas ao que c comum no dia a dia de trabalho de muitos professures. E prop6e

modificar estas I'Dlinas, fortcmente enraizadas na cultum escolar e entre os professores. Enlendemos

que nllo se trata de Ullla larefa f:kil. altcrar cstas rotinas. Em parte, isto aconlece porque h<i uma

natllralizas;ao do modelo de escola tradicional. Portanlo, nao e concebivel, para tun grande mimero de

professores, pais, alunos c comunidadcs escolarcs, uma escola sem cOlltetido pre-definido, sem prova e

scm reprovao;ao.

Segundo 0> seus autores, a Escola Plural bllscava a inclusiio e a efetividade da escola.

principalmcnte, para os alnnos pl'Ovenicntes das camadas populares. Em diver:sos momentos do
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Cademo de 1994 e em outros doeumentos, havia a afirma~iio de que a escola que se procurava

o conSlruir era voltada para as clas~e~ populares. Talvcz este seria urn motivo impOitante para que nao

houvesse resislencia 11 sua implementao;iio. Foi esta a sensa~iio que teve mna das suas ex-gestoras ao

afirmar que

"nao e~perava tantos eonflitos, nao esperava tanta divergencia diantc da idcia de
lUna eseola para lodos, de aeolher os pobres e procurar fomms mai, espeeffiea>
de ensino." (ex-membra do CAPE, professOl'a da FAEIUFMG)

o

o

o

A renova~iio edllcacional proporcionada pela Escola Plural tinha custos altos e estes eSlavam

direcionados, principalmente, para os professores. Evidentemente, que hOllve reao;1ies e estas rea<;5es

se transfonnaram em conflitos, como fieou evidenle no depoimento acima. Assim, para

compreendermos 0 tamanho do linus assllmido pelos profe>sores e 0 pOlencial de eonflito, julgamos

ser neeessario fazer llma rapida compara<;fio entre as principais caracteristicas da escola tradieional e

do modelo proposto pela Eseola Plural. As earaeterfstieas da escola tradicionais fazem parte da rmina

de fUIleionamento de grande pmte dos sistemas educaeionais que vigoram no pais e sfio amplamellte

aeeitas pela soeiedade e pl'aticada pelos professores. Neste sentido, propomos 0 seguinte quadro

resumo, com as prineipais caracteristieas dos dois modelos de eseola:
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CARACTERfsTICAS GERAIS

o

o

o

ESCOLA TRADlCIONAL

- Organizada em series que e"oluem a medidn que
a torn"ffi mm, complexos os cometido,
program'lieo,;
- A enturmal'ao Deorre levnndo em coma "peno.< os
"'peCIO' cognil;"o,_ ['\0 lovo a lonna",!) ,Ie turma,
humogiin".s_
- Os com.ddo, progmmliticos e os habilidades
deco""me, dele, .'tao no centro do processo
educacional.
. As uvalia<.;oes levam em contra a capocldode de
"'lC"I'UD do. CO<ltetldo3. Cnda prnfc<sor avalia
i"di"iduolmonlc 0' 'cu, "Iuno" tendo " prova
cornu principal in'lrumC"lO.
- Os result.do, d. a\,;lI;a,[(Q silu "pre,.nmdo, pelo
professor em forma de noras,
- A progressao no sistema depende do exito "as
nvalia<;oes que sao meLlsllradas e lraduzido, em
nOla,. Po,," ,egu;!' n ,erie ,egu;me, 0 aluno cleve
alingir lima porcemagem minima,
_ Normalmeme ,; grande 0 ntlmero de reprova,ao,
T"l"n,;;O Ce".silo.
- A partloipa,;;o do cornunid.dc "cnnlce" qu.s"
que e"olusiv"menle n", enlrega, de re,ullado, ou
quando 0' pai, '"0 ~hamados paTa ~ul"bnrar

finanoeiramenle cOm a c,"olo (JU para nm'lT
redama,oe, ,ubre (l tilho.
- A disciplin" e impost<! atr."o, de regr"s rigidas
que nno cumpridas, geTarn puni~oe, di"e,,",.
- A ~on~ep,"o de "ulTi~ulo 0 re>trila, Nurmalrneme
eSlabele"e Urna li,l" de oonletldos e,pedti~o, para
cada sorie, Alom de detinir as di,ciplina, pam oad"
s';rie. com os respe<;ti"o, numerus de modulos/aula
pam cada uma.

Os cargos e os papeis de cada Individuo sao
definldos previameme. Ha uma riglda hiemrquia de
posl,oea.

o e'pa,o privilegi.do de ap,endizagem e a sala
de auln. E 0 lempo,; 0 lempo de cada aula.
" 0 acegso 11 e,cola ,; ]imllado por le'les ou oull'''
forma, dc sele<;ao. Ou seja. 0 aeesso e l'eSll'llo. E a
permantnda no ,i"ema edueadonal depende de
dl,cipll"a. desempenho e presen,a na escola,

ESCOLA PLURAL

- Organizada em cicio, de form",,"u cum base nas
i<lades dus al"110' que der,nem as suo,
",perienolOs;
- A emurma<;oo oeorre iovondo em C'untu apenas u
idade. Isto decorro no torm,~fLo de tmmas
helerogt"o", noS o'peolo, "ognilivos,
· 0 ccntro do pro"esso educacionul sao "'
exporitnoi"s s6do-oullurais do, aiuno, que '"
lran.,furmarn em in,umos edllcacioll"i, b",kos.

A, avalia<;oes levum em conta a dive"id"de de
expe,iend" educacionals do, aluno<. tanto intema
a salu-de-aula. como aqucl"' que "oonte"em em
outro, espo,os da e<oolo. E urn" ,'isfLo .mpl".

Os re,uilado, do, ovalia,iie, sao ~ulucodos em
forma de IOxln, e vollam-so para os processo,
edu"acionoi,,, "ao por. 0 desempenho do aluno.
· A pT0gre"fLo no sistema depende da evolu,ao do
grupu de que ° aluno faz parte. 0 "Iuno deve
a"umpanhar a evol",;oo dos seus pa!'es do idado. As
dlficul<lade, cugnitivas devem ,e!' ll'ubalhudas e
,up.radas,
- A reprova<;ao. retell<;uo e evasao de"em 'O!'
"ombatldas e zeradns,
- A p"nlcipa,uo da comunid.de e fundamenl.1 e
deve acomecer em lodos os momonlo, do vida d...,
escobs munlcipais. Ei. e improscindi,'el nn
modelo de escola propo'to pela E,"ola PluraL
- A disdplina. ussim como toda., a, oull'"' !'cgra, d"
funcionamento das escolas municip"i, dc BH
devem ser constl'ufdas CnlOlivomente. envnlvendo
professores, pais e aiunos,
- Cun'Lculo e "Isto de uma rnonoi" ampla "
considem todo.' 0' lOmpos ° c'pa,u.' da vi<la
eseol", do, .Iuno<. olern d.s Sua, experien~ios noo
eseol",e,.
· Hi urno I1nibilldade nos papeis. As rela,oes
demowitka, pro,sup"om uma ,im.'Tia de
import;;noi" entre lodo' u., ole"e, envoh'ido, no
procc,,,, educacionol e no dia-,,-di" das e",ola,.
· 'Indo' '" ".'pa,o, e wdos os tempus do escola sao
oon,ldorad", e,pa,o, e lempo, de aprendizagem.
Pm i,,,,." nece"idade dos projetos escolare>.
·0 ace,,,, e uni"e"ol e sem ,esl[l<;oo,. Deve haver
in~entivo, a perm,nenola do, .Iunos no sistema, A
oduo,,~"u adquire ° stalUs de direito univers"1 e.
por "so. todos 0' cidadao, deve ace.,,"-io e
permaneoe, nele pelo tempo necess.irio Pl\11l
"qul,i,';<l <las oornpet.ncia, ne~e,,"rias pam sua
Inser~;io na ,n"iodadc.

(Este quadro 101 construfdo a par1lr das Ulfonna~5escont,da, nus documentos oflClals da SMEDIPBH)

o 0 quadro mostru algumas das principais mudano;oas propostas pela Escola Plural que deveriam

ser implementadu~ pelu~ escolas tnllnicipuis de BH. Estus mudan<;as recaem sobre os professores e
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aumentam a sua quantidade de trabalbo. Os documentos rcconbeceram este aumemo e considerararn

o que 0 trabalho do professor e urn do:; elementos centrais para a Escola Plm'al. Por isso, ele apareceu

nos cixos norteadores como uma "Nova idemidade da escola, nova identidade do seu profissional".

Esta nova forma de trabalhar do professor pl'Oposta pelo prograIllil nao apareceu simplesmente como

aumen(O de lTabalho e de obriga~6es, mas como urn direilo, por exemplo de participar da vida socio

cultural da escola, Urn direito que foi assegurado com a in:;titucionaliza~iio dos tempos de projeto:;

coletivos9J
. Desta forma, as

o

o

o

.. dimens5es mais amplas fazem parte do perfil de profissional da cducayiio. Ele
se emende sujeito do projeto total da escola c reivindica sua participa~ao

qualificada na conslTu,;iio desse projeto total. Ele reivindica mais: ser
reconhecido como sujeito soeio-cultural, com direito a tempos, espayos c
condi~5cs de pmticipayiio na cultura,
Os Eixos Norteadores da Escola Plural explicitaram como esta Propo:;ta
pretende que 0 tempo de cscola seja uma vivencla rica para os alunos e aluillls
como sujeitos socio-cullUrais. Considerar os profissionais da educayao como
agcmes dessa constrLlyiio e pouco. Seu tempo dc trahalho nas escolas ted de
pennitir-Ihe:; tambem uma vivencia como sujeito socio-culturais:' (SMEDIPBH
1994)

Niio foram somente os professores que arcaram com os custos da implemenlayiio da Escola

Plural. Houve custos tambem para a burocracia das oscolas e da Sccrctaria Municipal de Edllca~ao. No

entanto, as principais modificaylies recafram sobre 0:; professores. A burocracia tcvc que lidm' com

uma nova documcmayao c uma nova fonna de preenche-Ios. Neste caso, a adapta~ao e constlUyiio de

uma nova Imina tcm sido mais nipida e menos connituosa, A Administra,;iio Municipal e Olltro ator

que vem arcando com custos. AJ6m dos custos fillanceiros, ela area com os CllstOS politicos e com 0

aumento dos conflitos.

o aumento do:; CllstoS financeiros vem exigindo investimcntos maiores de recursos. A

Prefeitura de Belo Horizonte, segundo :;ua presta~iio de contas anual vem dedicando cerca de 30% dc

suas receitas para educa~ao"' (SMED/PBH 2006, P 44). Com isto, outras areas da administrayao

municipal vem sofrendo cortes e sofrendo com re,tri~6es on;amentarias. 0 deslocamento de recursos

para a educa~ao, impedc ou rcduz a possibilidade de que muitas obras piiblicas de impacto sejam

feilas. lsto tr:is CliStoS politicos pm'a 0 prcfeito. AlcIIl disto, existe 0 risco de a nova polftica nao dar

certo e nao conseguir atingir 0, beneficio, uesejados pela administm,;ao municipal. Este risco e mais

lUn custo a scr assumido pelos gcstorcs muncipais,

., A Lei Municipal de7,2J5/96 que implonlou () E.<IOlu,,, do, Ser"idore, Publico, e 0 Plano de Carreira do, Sen'idore, da
Educ"l'ao "-,,egurou que" jomada .,emonol dc trabolho do pm!e""r municipal de"eria ser de 22:30 horo" sendo 16 h,,,",
em ,ala_de_aulo, 4 hora< de projc'll> cole,i",,, e 2 hom' " 30 min uta, de"inad", "OS inte,,'olo, (recreiol.
'''' No "Panorama do Educo,i!o Municipal" publicado pcl. SMED!PIlH ha urn quad", demlhondo" evoilt,,,o do, go,to,
municipai., com cduc","o, 0 que .,e ob,e,,'a c urn aumenlo 'u'l'ccendente no valo' gu,to par "I<mo e no val"r bmw
dOSlin.do" educa,ao, como jn mcncionomo, ante'
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Por outro lado, os bcneffcios du Escola PlurJI sao direcionados para os cercu de 180 mil alnnos

malriculados na Rede Municipal de Ensino, segundo 0, dados de 2006. Grande parte destes alullos sao

pobres ou e5tao abaixo da linha da pobreza. portanto pcrtcncente, a famflias que dispi3em de pOlleos

recursos materiais e politicos. Esta realidade dificll[ta que os seus belleficiarios venhmn a se mobiliz31'

em defesa da Escola PluraL Por i580, as criticas c a oposi~1io a nova polftiea educaciollal de Bela

Horizollte e maior do que aqueles que sc lcvnntam para defende-la e apoia-la.

Na amilise dos custos e beneffcio5 distribuidos pe[a Escola Plural ~onstatamos a configura~iio

de Uill cemirio desfavoravel para ela. Ccrtificamos que seu, custos e:;tau sendo bastante concentrados.

Entre os interessados no Programa, sao os professores que v€m arcando <:om os maiores custos na sua

implementm;ao. E este custo nao veio acompanhado de beneficio, que pudessem estimular urn

cmpenho maior na sua execu~ao, Por outro lado, os benefieio~ prodU7.idos pela Eseola Plural sao

muito dispersos. Eles sao distribuidos para um grande m\mero de crian~as, adolescentes e jovens

dispersos pelos bain-os e vilas da cidade, principalmcnte, aqucles situado~ em areas de alta

vulnerabiJidade. Estes betleffcios niio sao tatlgivei~ de fonna imediala. Por e~te, rnotivo~, 0<;

beneficiarios estao tendo pouco estimulo para defenderem a Escola Plural.

Percebemos em nossas entrevistas, na, analises dos documentos produzidos pela SMED e no

estudo de ca,o que rizemos na Escola B, que e~i>;tem e>colas tidas como "modelo", dentro do modelo

lradicional de educa~ao, que perderam e<;te statu~_ Estas escolas esliio siluadas, em sua maioria, na area

central da eidadc ou em bairros com padriio dc vida mai~ elevado. Com i~so, pai~ e aluno<; destes

e~tabclccimcnto~ cstao se sentindo pcrdcdorcs, E cstao sc as~ociando ao, professores para tentar

manter a sua fonna tradicional de funeionamento, Nestas unidades escolarcs, houvc uma fonc

resistencia a Escola Plural. E como estas escolas reunem individuos com maior poder de mobiliza~ao e

com maior facilidade para ace~>o 11 imprensu e outros meios de com\lnica~iio, elas fizeram uma intensa

propaganda contrJria 11 Escola Plural e a educa~ao ofertada pela PBH.

o cenario nao ~e apresentava favoravel 11 E~cola Plural. Ele tern criado obst<iculos grandes e

aumentado a<; dificuldades para 0 sucesso do programa. Tinhamos urn quudro de reduzida demanda

por uma politica educacional deste tipo, apesar da rcalidade cducacional dc Belo Horizolllc dizcl' 0

cOlllrario. Surgiram diversos conflitos cnvolvetldo, principalmclllc, os profcs<;Ol'cs, 0 Sindicato dos

Professores Mllnicipai." a imprensa, pai~ e famnia.'; dos alunos, os alunos e outre>; interessados na

edllca~ao de Belo Horizontc. Ncstc periodo em que vcm vigorando a Escola Plural, a PBH c a SMED

tivcram que desprender um grande esfor~o para ver sua politica educacionaJ ir em frente. Mas, como

veremos a segllir, e~tes connito~ tiveram grande inJ1uencia nos resultado~ conquistados ate aqlli com a

E>;cola Plural.
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5.5- Os conflitos e os obstaculos criados na implementa~aoda Escola Plural

Segtmdo Nogueira as politicas publicas, especialmeme as sociais, constituem-,e arenas de

tem;oes e conf!itos. Isla acontece porquc elas distribuem desigualmcnte Cll';tos e beneficia> entre os

djversos grupo> sociais. Ao mesilla tempo em que uma polftica comribui para 0 bern estar de um

gmpo social, e1a estii gerando CUSIO para Qutros. Assim, os diversos interessados nela lutam ou para

ve-la implementada e, com 1850, vcr sellS interesse, atendidos. Ou, por autro lado, aqudes que tern a

perder com a politica, evidclltcmente, vao 51' utililar dos recursos de que dispiiem para lentar velar a

sua impJementa~iio. para nao ter que arear corn majores custos au perdas.( Nogueira 2007).

Scbasti:in argnmcma qnc nas sociedades modemas pantadas pelo livre mercado e pela

liberdade individnal, como C 0 case do Bra<;il, o~ individuos se veem livres para lmar por aquilo que

jnlgam scr lUn direito impl'cscindivcl para sua vida, Alem disto, neste cenario, c possivcl a fomla<;iio

de gmpos de interesses ou mesmo coalizocs qne possibilila a aumento do poder de prcssiio c,

consequentemente, a possibilidade dc maior cxito na sua luta, Neste sentido, quando h:l lUna

interven<;ao publica para regular Oll redistribuir riquczas, aparecem rea<;6es da:; mai:; diver:;as. Bltas

rea<;6es sao motivadas pelos interesses contrariados dll1'ante a implementa<;ao da polftica ou dos

beneficiado:; por ela (Sebastian 1999).

A princfpio, todo:; os indivfduos deverimn estar imeressados nas politicas publicas_ No entanto,

e<;ta e llma sillla<;ao ideal. ExiSlcrn atores que sao diretamente afetados pela intcrvcn<;ao publica e

devcriam ser os mais interessados nelll. Tdentiricar quem sao este:; atores e temar formar coaliz6cs de

apoio ou tcntar ncmralizar a oposi<;ffo it politica e uma larefa que precede a :;ua implementa<;ao e

pavimcnta 0 cmninho que ela dcvcr:l pCl'con'CI para atingir seus objetivos. Contudo, como nao 6 uma

tarcfa f:lcil preyer todo:; os problemas que aparcccm no decorrer da implementa<;ao de uma politica,

evidentemente, ele:; terao infillencia no:; re:;ultados da polftica. Ncste caso, cabe aos geslores lentar

evitar que os resultados fiquem mllito distantes dos objetivos projetados e das mudan<;as proPOSlaS.

Pard ne\ltrulizur OS gn.lpOS 0\1 coalizoes contriirias a implementa<;ao da politica, os gcstorcs

devem lltilizar os mais diversos tiro<; de reClirsos. 0 uso do:; recursos depende dos intercssados c da

posi<;iio qlle oClipam no trajeto a ser percorrido pel~ polftica, Entre todos os mores que tem poder de

inf111enci~r nos re:;ultados de uma politica, Lipsky destacou os cmpl'cgados de base do sistema pt'tblico.

A posi~ao de,tes atores tem grande imporllincia para 0 SlEces>o Oil frJcasso da polftica. Te-lo:; como

aliado, C fundamental para 0 exito da intcrvcll<;lio pliblica, diz 0 alltor. E<;ta e llm~ nece,sidade, pois

frequentemente os empregados de base nao compmtilham das pcrspcclivas e pl'cferCllCia do, gcstorcs.

E, por isso, em muitos momento, estao trabalhando em direo;ao oposta (Lip:;ky 1999), No caso do:;

ernpregados de basc, 0 nso dc premio, de prodn<;iio, negocia<;5es, acordos e, mesmo, coe",ao pode
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funcionar como inslnuuento para reduzir a oposi~ao, Para Olmos alores, as llegoCIa~i'ies em arenaso publicas e a democratiza~1io da informao;1io tem sida importante meio para reduzir as rcsistcncias.

Trazendo csta reflexiio para a arnilise do.> conflitos que vern cerconda a implcmentao;:ao da

Escola Plural, mOSlramos nas seo;oes anteriores que cla apresenla urn grande potencial de conflilo. A

Escola Plural e urn tipo de politiea publica que aprcscnta custos concentrados e benefieiDs disper,qos. E

sellS custos pesaram de forma mois inlenss sobre os professores. Acreditamos que os morcs que se

opuseram ao Programa. us passiveis coJiga,,5cs de oposio;1io que se fonnaram, a illtcl15idadc da

oposio;ao e os recursos que estao utilizando para so apor eSlao interferindo nos resultados da Eseola

Plural. Propomos nesta se~ao identifiear os principais mores inte,essados no Sistema Edueaeional de

Belo Horizonte, os seus interesses em relm;:no a c1c, os recursos que utilizanun para intervir no seu

flUlcionamento enos seus resultados, a sua posi~iio frcnte a Eseola Plural e a for~a utilizada para veta

la ou apoia-Ia.

Consideramos como prmcipals imeressados na implementm;:ao da Escola Plural os seguintes

mores: os gestores municipais, os professores, as escolas95 , 0 Sindirede, os pais, os alunos, (J Con,elho

o

o

Estadual de Educayao, 0 Conselho Municipal de Eduea~ao, a imprensa de Belo Horizome, a Camara

de Vereadores, a burocracia no interior da SMED e a burocfllcia das eseola,.

Os gestores municipais que vem estando a rrente da Prefeitufll de Belo Horizonte e da SMED

e,tiio interessados no succsso da Eseola PluraL Desde 0 inki(J da sua implementavno em 1995 que nno

hOllve intcn~ao de abandona-la ou reforma-Ia de forma radicaL Os sellS principios vern sendo rnantidos

durante todos estes anos quase que sem altera~5es. No "Panorama da Educa~1io Mlmicipal" publicado

em fillS de 2006 pela SMEDIPBH ha llma se~ao dedicada a Escola PIma!, 0 que refor~a 0 interes,e na

continuidade do Programa. E. 0 mais importante, sao mantidos os sellS oito eixos llorteadores e.

jUlltamente com eles, 0 desejo de que continuem a orientar a eduea~ao da Rede Municipal de Ensino,

como di/, 0 dneurnento.

" A Escola Plural, programa politieo-pedag6gico foi fruto desse proeesso
vivenciado pela RME. lmplantada em 1995, considerou 0 perfil de alunos e
prnfessores e propos a articulayao de lodas as experiencias significativas que
apontavam no selltido de uma IlOVa escola. A escolarizayiio c associada a urn
conjunto mais amplo de aprendizado significatlvo, penneado por experiencia,
.IOcioculturai, que propoem nova organiza<;:ao dos tempo, e e,pa<;:08, do
dcsenvolvimcmo curricular e das fonnas de avaliayao. Os alunos, sujeltos de
direitos, sao 0 centro da ayao pedag6gica. Os ciclo:; de fonna~ao - da inffincia,
da pre-adolescencia, da adnlescencia e da juventllde - estrutur<lm-se em
perindos de tres anns nos quai> 0, alunos tern idemidades, interes:;e"
neees,idades de aprendizagem, socializa<;:ao e VIVeneJllS soeioculturais
especifieas." (SMEDIPBH 2006, P 24)

-----
" As ~'C(JI"-< ",,!io con,;derndas como atores por ser uma organiza,,!io e, em mu;tos momenlOS, poc se posicion",'
cnleli,'ame<lle [rente" o";enta<;oes e delermina<;6es dn SMEDIPBH,
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A vunmde de manter a Escola Plural como politica educacional de Belo Horizonte vern sendo

manifcstada, tambo!m, no aumento dos reCUfSOS financeiro<; destinados a edllca"ao pela PBH, Desde a

sua apresenta",1io em 1994 que a secretaria municipal de educa..ao alertoll que a eXeCu.;3Q da Escola

Plural e~igiria uma grande aloca"ao de rccursos. E de rato, desde 1995 a Prcfcitura de Bel0 Horizonle

vern destinamlo quase 30% de suas rcccitas para a educa<;iio96
. Com isso, pcrccbemos que hii urn

grande interesse da PBH e da SMED em rela"ao it educa<;iio. 0 interesse principal e~Li manifestado no

de>ejo de manter a E>cola Plural. Estc cmpcnho em maIlle-la revela que 0 seu interesse Cmelhorar os

indicadores socials e educacionais da cidade, principalmente llUS regi5cs vulncniveis, onde estiio

concentradas 0 maior numero de escolas municipais. Os investimentos em eduwo;ao vern se rcflclindo

na melhora da oferta de illsumos cducacionais e no aumento do numero de pl'Ofcssorcs nas cscolas

situadas em areas degradadas, ua melhoria da qualificao;ao dos seus professores e em muitos O\uros

indicadores (SMEDIPBH 2006)

Concluimos assim, que os gestores municipais vern mantendo, com grande empenho. 0

interesse de que a Escola Plural seja implememada e consiga atingir os seus objetivos. Agora, contudo,

voltaremos 0 nosso olhar para outros dois atores que considcramos importante para 0 sucesso da

Escola Plural, sao eles os pais e alunos das escolas municipais, Estes sao interessados diretos na

Escola PluraL Na verdade, eles sao os beneficiurios dela. Entretanto, esta politica educacional nao e

implantada scm a participao;iio ativa deste.s alores. Neste caso, nao basta apenas 0 apoio, enecessaria a

prcscno;a coustante, ocupando os cspao;os participativos e procurando influir no dia-a-dia da vida

cscolal'. Como vimos, a Escola Plural rcserva para eles urn amplo espao;o de participao;ao na vida das

escolas. A nao ocupao;ao destes espao;os representa um entrave a sua implememao;ao e acaba por

reforo;ar as foro;as cOlltriirias ao Programa.

A analise dos depoimentos dos ex-gestores municipais permilill identificar quc nao havia urn

comportamento unico destes atores. Aqueles pais das escolas situadas em areas mais vulneraveis

oseilavam em dar 0 apoio ou em flear em sileneio. 0 apoio tinha diversos significados. No uosso

entendimcnto, 0 maior signifIcado pode ter sido a compreensao de que a pennanellcia do modelo

lradieional de escola uiio era boa para 0 seu filho. E de que naquele lipo de escola seu filho iria repetir

varias Veles as series inlciais do eusino fuudamental, ate ser considerado incapaz para os esmdos. Ao

atingir a idade para 0 trabalho, ele abandonaria os estudos. Uma ontra forma de manifesta~ao dos pais

"No ,,[atario de 2006. hA uma 'e<;ao destinada a momar como "em aconlece"do 0 r""llCiamenlo do educ.<;i\o em Belo
Horizonte, 0 dOCllmento apl'esenta uma tahela com os valores aplicados a edllca<;!io enlre 1~<)3 e 2()05. 0 que se pel'cebe e
um grunde esfol'<;o do' ,ucesslvos gestore' mllnicipoi, em m.mel' um gusto que gnra"ta, ,u'tenln<;oo da E,eol. Plural e
do' ou1l'os projetos e programa' que comp[ementam a polft[ea edueaclonnl alicia!.
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das eseolas nas regioes vulneraveis era 0 sih~ncio que, na maioria dns vezes, revelava a incompreensao

o do que e,tava aconteeendo.

Na:; escolas estavam siluadas em bairros ou regioes com indieadores sociais melhores e alendia

eriansoas, adolescentes e jovens com padrao de vida melhor. 0, pais destas eseolas se opuserdm ao

programa. E ,e tOffiaram importantes aliados para os professores qlle se opunham a Eseola Plural. as

pais de alunos destas escolas desejav3lll a manuten~1io da eseola tradieional, pois seus mhos ao

eonseguirem bons re:;ultados estavam assegurando eondi"oe, pam aeesso a eseolas de nivel superior

ou a empregos melhores. Este t3lllbem era 0 interesse dos alunos destas eseolas. a ,ueesso eseolar era

o eaminho para 0 ace:;so 11 universidade ou ao emprego com melhores salario" Esta posi,,1io foi

dest3eada por uma das ex-gestoras que revdou que os pais estavam

"assustados. !sso foi intrigante porque muito:; e muitos coletivos de pais de
aluno:; defendiam a escola piramidal, defendimn 0 direito a l'eprova,,1io,
repetilldo lUll di,eurso de lUll grupo de profe,sores que dizia que a reprova"ao
dava 0 limite para 0 allmo, fa/.endo 0 ensino forte. Fomo:; a muit3s assembJeias
de 200 ou 400 pais para falar do direito que os filhos tillham 11 cidadania e a
educao;ao. Eram discuss6es mllito rieas.
Muitos pai, ficaram aeuados porque nao adiantava eles mesmo, defenderem a
inclusao se os professores de ,eus filhos nao 0 fizessem. Algumas equipes de
doeenles jogavam os pais contra a SMED. A impren:;a tambem nao ajudava,
defendendo a lillha da eseola privada. Aos poueos, mas bern lentamente, que os
pais foram pereebendo qne a eseola pode ser inelllsiva." (ex-membro do CAPE
1994 -1996 e professom da FAE-UFMG em resposta ao questiollario lllilizado
para esta pesquisa)

o

o

Segundo esta ge,tora a posi"llo dos altUlos foram parceida, com a dos pais. a sell depoimento

foi revelador sobre a posi~llo dos alunos freme a Eseola Pluml,

"muito parecido com os pai>, muilas vezes repetiam 0 discurso do, professores
contriirios a Escola Plural. Muitos tamb6m defendiam a id6ia da inclu:;ao, mas
critieavam a obrigatoriedade da mUd3l1~a." (Idem)

A seeretaria municipal de educao;ao na 6poca do inicio da implantao;ao da Escola Plural leve

lUna eompreensao parecida com a cituda acima. Pard ela,

"os pais nao entenderam a progressao eontinuada. Aeharam que isso era
~in6nimo de promo~iio aUlomMiea. 0 que nao roi nunea pretendido pelo projeto.
Foi necessario contratar um gmpo de teatro para pereorrer as eseolas com uma
peo;a sobre esse aswlllo, moslrando 0, inconvenientes da reprova~ao, Muitos
pais entenderam. mas muitos nao perceberam 0 alcance das medidas. as
professores entllsiasmados com a proposta foram capazes de explicar os
beneficios do projelO, os qne eram contra refor~aram a ideia de que muito,
alnnos iriam ehegar lIS" sCl'ie analfabetos.
A avalia<;llo eontinuada tambcm foi um asslUlto nao eompl'eendido. Nao haveria
mais dias espeeiais de provas. Todo dia poderia ser dia de avaIia~i'io. Mas os
pais achavam que se nao houvesse dins de provas os alunos nao estudariam
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rna;,." (Vasquez, Secretaria Municipal entre 1993 e 1996 em resposta ao
qucstioruirio utilizado para esta pe,qui>a)

Em rcJa~ao aDs alunos, a cx-,ccrctaria teve u.ma percep~ao nao muito difcl'cntc do depoimento

acimu. Ele mostra uma visiio otimista [rente a p05i~ao dos aIUllGS. Acreditamos que de fato ela tenha

radio. pois uma grande parte do> aillnos das escolas municipais e provenictllc de arcus degradadas,

com poueo espa<;o de Inzer e de cOllvivendu comunitaria. As escoJas municipais, com a Escola Pluml,

se lrJn,lon:nuriarn em um espa<;O de convivencia co1etiva e nlio apenas urn local de cstudo. Por ;s,o, 0

depoimentQ da ge,toru e significativo pa,a identificUlmos 0 ludo daquclas crian<;as, adolescentes e

joven> vindos das regi5es pobres de Belo Horizonle. Assim, ela afinna que

"os alonos nao tiveram resiSlencia. AcharJm que as escolas ficaram mais
alegres, mais atraentes. Perceberam as mudan~as nos metodos de ensiuo.
Gostaram dos metodos de projetos, das aulas interdisciplinares. Tiveram apenas
alguma dificuldade em aceitar uma avalia<;UO qualitaliva. Estavam acostumados
com 0 referencial numerico de notas. As avalia~oes quaEtarivas nao tinham
muito significado. principalmente porque os professorcs eS13vam pouco
habilllados a etas, Os alunos enturmados por idade, principalmeme os que eram
mais velbos. ficaram muito felizes com a convivencia com os colegas da mesma
idade. Na verdade a Escola Plural deu aos alunos com defasagem escolar
opoltunidade de recopera~ao, peto apoio que reccbcram para supcrar suas
dificuldades. Muitos puderam scguir em frente em sua escolariza~ao. Outro"
nao. Chegaram ao final do periodo com bai~o nivel de conhecimentos, mas
certamenle com melhor socializa<;ao do que se tivessem deixado a escola em
razao de muitas repetencias. A maioria das pessoas s6 se lembra do segundo
gmpo." (Idem)

A pesquisa do GAMElUFMG constatou a existencia de algum tipo de resistencia vinda dos

pais. POl-em. elas se concentraram, principalmellle, naquelas escolas tidas como tradicionais. 0 GAME

descreve assim 0 cemirio que enconlrou

" a implementa<;ao da proposra trouxe muita il15cgurano;a insatisfa~ao a um
grande mlmero de profi,sion3is que atm na escol3. Ob"ervou-se que eSS3,
opinioes estao Egadas a pO';luras eonservadoras e aluam em escolas que,
atendendo prioritariamente a uma camad3 media d3 popula~1io, delineavam,
jumamente com a comunidade de pais, urn ideal de escola bem proximo da
perspectiva de e"colariza~ao tradicional ccntrada na tnlll,mis"ao de cOlllelidos
escolares. Para esses a implanla~ao da Escola Plural lrouxe retrocesso iI.
diniimica das escolas que erJm consideradas 'escolas referenda' na regiao, com
vag3S disputadas na comunidade e com pais cOllfiantes na qualidade do
conteudo ministrado pela escola. (GAMElUFMG 2000, p 61)

Os dado, levantados pcl3 pesquis3 permitcm dizer que os pais e os alunos nao se configul'llrmn

como morcs que impusessem grandes obstiiculos u Escola PluraL Havia muita inseguran~a e incertez3S

quando 0 Programa come<;olJ a ser implementado, Provavelmenle, com os encontros, assemblcias,

palestras, reunii3es, oficinas e ouu";}" fonnas de infonnm;:ao, as inccnczas foram reduzidas e
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posi~ao lrente a nova politica educacional, foram 0 Conselho Estadual de Educa~ao e 0 Conselho

Municipal de Educa~1io. 0 apoio destes conselhos 6 import:lllte por sc tratar dos orgaos quc autorizam

Oll vetam a apjjca~1io da politica. Como uao havia 0 CME, 0 pcdido para a aplica~1io da nova polftica

edueacional de Belo Horizonte foi encaminhado para 0 CEE que era 0 orgao que alllorizava e, ate

ccrto ponto, acompanhava e fi~calizava a sua execu~1io.

a CEE nao se opos il Escola Plural, pelo conLnino, varios de seus membras mostram-se

entusiasmados pela nova politica educacionaL Foi 0 que constatou uma das gestoras na epoca da

autor;za~ao, ao afirmar que

"acho que foi mna posi~ao de expectativa pot'que a Escola Plural foi autorizada
como expcl'icncia pclo proprio Consclho. Alguns de seus mcmhros cram
euforicos dcfensores da proposta." (ex-gestora da SMED e memhro da CPP,
hoje professora municipal em re~posta ao questiomirio propnsLn para esLa
pe~qui~a)

suhstituidns pela expecmtiva frente ao futuro da educa~ao municipal com a Escola Plural. Uma

o pequena parte dos pais e alunos que sc bcneficiavam das e~colas referencias se aliaram aos professorcs

e engrossaram a voz daqueles que se opunham ao Programa. E~te fato foi reconhecido em divel'sos

lugares tanto pelos gestores, quanto por algun.s dos professores da~ e~colas que annlisamos.

Nas escolas onde a participa~1io e a presen\,a de pais e alunos foram maiores, colahorando e

ajudando a sustentar as novas experiencias e projetos educacionais, hOllve nmdano;:as import:llltes e

ahandonos de certas praticas tradicionais. Naquelas onde a participa~ao foi menor ou inexistente, as

mudan~as foram pequenas e guarda-~e muito da escola tradicional. Constatamos isto quando

examinamos as escolas para esta pesquisa. EnquanLO na Es<:ola A e C a participa~iio e a presen~a dos

pais e 0 envolvimento dos alunos no cotidiano da escolu era grande, ocorreram mlldan~as maiores. Na

Escola B a participa~ao e 0 envolvimento de pais e alunos sao pequeno~, as mudan~a~ que se

proces~arJm Lambem sao pequenas e lentas.

auLros atores que julgamos importantes para a Escola Plural e que buscamos analisar a ~uao

o
Esta posi~ao 6 compartilhada pela secreLaria de edllca~1io na epoca da implanLa\,iio da Escola

Plural ao afirmar que

o

"como eu era Conse!heira na cpoca do projcto, pude snbmctcr 0 projeto e
dcfcndc-lo pcssoalmcnte, (anto nas I'Clllli5cs da Camara dc Ensino Fundamental
e como no Plcmil'io. 0 projcto I'ccchcn tun parccer altamelltc favor:ivel. No
emamo, como a proposta pnssavn por cima dc alguns requisitos da legisla~ao

vigcmc. para scr aprovadn, (eve quc SCI" enquadrnda cm experie(]cia~

pedagogicas. a Conselheiro Relator do processo opinotl que 0 projeto era
ousado e qL1e 0 Conselho tena qL1e ser igualmente ousado para aprov:i-Io.
A,Sllmimos apenas 0 compromisso de avaliar a e~periencia, ao final do
Governo Patms. Para essa avalia~ao foi contratada a UFMG, no inicio da nova
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gestao. (Glauf3 Vasquez, ex-secretiiria municipal emre 1993 e 1996 em resposla
ao queslioniirio aplicado para csta pesquisa)

Dc fato 0 Conselho Estadual de Edl1ca~ao nan rcprcsemou nenhum obstiiculo 11 Escola PluraL

o [ato de ter pessoas simpatieas Ii nova polftica cducacional de Belo Horizomc calocon 0 eEE como

seu aliudo_ Este fato e importante, pois foj cle que dell 0 Sllporte institucional e legal pma que 0

Programa Fosse imp1emcntado, jii que ncsta epoca ninda vigorava uma legislao;ao federal que impuuha

lllllitas reslri\?oes para isso.

o Conselho Municipal de Educao;ao nan existia nos primeiros allos da implememuo;iio da

Escola PlurdL Ele foi orinda em junho de 1998 pela Lei Municipal 7.543. A lei estabelece tamb6n as

suas atribuio;oes que foram a8sim descritos na Lei,

"Fica criado 0 Conselho Municipal de Edllca~ffo de Belo Horizonte - CME,
6rgilo com de carliter delibermivo, nonnmivo e con~ullivo sobre temus de sua
competencia," (OOM 1I07/199R, pI),

Alem de prescrever as atribui~6es do CME, a Lei em seu Artigo 3" cSlabelece 0<; ~eu<; objetivo~,

"0 CME leni como objetivo assegurar aos gmpos rcprcscntativos da
comunidade 0 direito de participar da defini~ffo das direlrizes da educa~i\o no
ambito do Municipio, concorrcndo para elevar a qualidade dos servi~os

cducacionais." (Idem)

o CME, segundo a Lei, e fDlmado pOl' reprcscllla~5cs assim dcfinida<;: 4 representantes do govemo

municipal, 2 representantes das institlli~oes de ensillo p\iblico superior, I rcprcsclllante das instillli~ocs

privadas de edllca~uo infantiL da> institlliyoes filantr6picas de ensino infant ii, 3 rcpt'cscntantcs dos

estudanle<; da<; escolas municipais, 3 represenlanles dos pais de alunos das escolas municipais, I

represenlanlc do Consclho Municipal da Criall<;a e do Adole>cente, 1 representante da Camara

Municipal, 4 representalltes dos lrabalhadorcs cm cducayao das escolas piiblicas municipais, 2

rcprcsclllantes dos professores das escolas particularcs, I I'CprCSelllanle do Forum Mineiro de Oefesa

da Educayilo, I representallle dos trabalhadores das instituiyocs filallll'Opicas dc cducm;ao infantil,

(DOM 01107/1998, pI)

A partir da <;ua criayao, 0 CME Vern IUlando para se ufinnar. A partir de suas discu>s6es e

deliberayoes foram publicadas varia<; resolu~1ies que normatizururn a edllcayilo infantil e a educayao

inclusiva de pessoas com deficiencia e cOlldutos lipicas; cstabclcccu as dirclrizcs curriculal'cs para a

educa~ao das relayoes elnicos-raciais e para 0 ensino de Hi>toriu e cllltllru Afro-Brasileiru e Africana:

nonnalizOll 0 colcgiado cscolar da RME c a frcqilcneia dos aillnos da RME; regulamenlou a educayao

de jovcns e adultos rms escolas municipuis de Belo Horizonte, entre outras coisas, Al6m dislO, 0 CME

vern reulizundo com regularidade debates, fonm>, me:;u> redomills sobre temlls que envolvem a vida

das escola<; da RME,
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o CME nao se configura como mll ator contr:irio a Escola PluruL Ne,tes anos de vida vern seo IOrnando um impol1ante aliado das transfonna<;oes que e,tuo se processando na Rede Municipal dc

Ensino de Belo Horizonte (RME). Acrcdimmos qne a sua cTiu~ao abrin uma nova e impOitante arcna

para as discuss5es e ncgocia<;oe, em lOrno dos temas centrais que atravessam 0 ensino publico

oferecido pelo sistema municipal. A sua institucionaliza<;iio ainda e precliria, pois hi! queixas entre

,eus reprcsemantes de que a SMEDIPBH vem desconsiderando esta arena e toma decisoes sem

con,ultar 0 CME. POI-cm, estes representantes do CME nao souberJm precisar quais [ormn as decis5es

lOmadas sem a con,ulta. No nosso ponto de vista, fortalecer 0 CME sera Ulll3. impol1mlte estrategia da

SMED para avan<;ill" eom a Eseola Plural, pois ten! mais urn aliado.

Alem dos Conselhos, eonsideramos a Ciirnara dos Vereadores como urn outro ator impol1ante.

lsto devido ao seu pape! como Poder Lcgislmivo e as ~uas atribuio;oes legais. Ou seja, para enlrar em

vigor, a Escola Plural deveria virar lei. E para que i~to aeontece~se era neces~aria a sua aprovao;uo na

o Ciimara. Contudo, ela niio se constituiu como urn grande entmve, pois houve 0 apoio dos vereadores

ligados ao PrcfcilO, como destacou Glallra Vasquez,

"os vereadores que apoiavam 0 Prefeito receberam com muita simpatia 0
Projeto. A medida que a elei<;iio foi fieando mais proxima, livemos a imprcssiio
de quc passaram a enfatizar apena, os problemas, esquecendo-se dos pontos
positivo~ do projeto e da~ qualidade, do projeto. Os da oposio;ao, ficar~m

pemlanentemente procurando problemas para trazer dificuldades il sua
implanta<;iio. A impressiio que ell tinha era a dc que apesar dc aplaudirem a
qualidadc proposta, tinham pOl' dcver de offcio de fazer oposi<;iio a e!a." (Glaura
Vasquez ex-secretaria municipal de educa<;1io em respOSla ao que~tionario pam
e,ta pesquisa)

Mas, a Camara Municipal de Belo Horizontc em OllirOS momcntos procurou intcrvir no sistema

municipal dc ensino. Diatlle dos questionmnentos da qtmlidade da edllca<;1io oferecida pela Prcfcitw'a

MIUlicipal de Belo Horizonte, realizou audiencias publicas com a presen~a de pais. alunos,

professores, representulltes da SMED e vereudores. como em 23 de outubro de 2001. Mesmo as,im, U

apoio il Escola Plural vern ,eudo mantido, principalmente, porque os prefeilOS 'lue a,sumiram a PBH,

ap6s 0 iniciu da 8UU implalltao;iio, lem COllseguido maioriu na casa e cumo e1es manlem 0 apoio ao

Prugrama, conseqllclllcmcnte a Camara mmbcm apoia.

A imprcllsa, tambcm. precisa ser considemda como um O\ltl'O ator impottante quando buscamos

identificar 08 cunf1itos que cercam a Escola Plural. A idenlificao;iio da impren,a deve-~e ao fato de scu

papel social, ou scja, de apresentm' unw versiio dos acontecimentos com ampla aceita<;iio da sociedade.

Ela lem urn impOitante papel tanto para legitimar e aumentar a demanda pela E,cola Plural como,

o tambem, para desqualifica-Ia e deslegilima-la, aurnenlando a rejeio;iio. Nao e um mor n ser

desconsiderado. E nas no~sa, investigao;oes dcscobrimo, quc cia !evc, na maioria das vezes, mn papel
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critico em rela~ao a politica cducacional de Belo HorilOnte apos 1995. Estc eomportamento foio detectado por algum gestores mllllicipai:; que descreveram assim 0 papel da imprensa em rel~iio U

Escola Plural,

"a imprensa Irabalhava com a ideia da escola selctiva, que era dominanle.
Justificava-se a isso a idCia de que a escola particular e 0 melhor exemplo
porque Iii a cobram;:a era 'dura', a reprovayiio forte. Sabfamos que isso nao era
venlade, poi:; a escola particular Illlllca trabalhou com alto, indices de
reprovayiio, sempre milizoll muito a reprovayiio como amea<;a. A:; que:;toes
culturais favorecem sobremaneira as classes media e rica na escola privada
porque hi! urn Iirrha de cOlltilluidade. Al6m do mais a classe media tem mllito,
recl1l'sos para 'dar conta' da pressao da e,cola particular (allia particular,
psic610go e etc)" (ex-gestora municipal lla epoca da implantayiio da Escola
Plural em resposta ao ql1estioniirio aplicado para a pesql1isa)

o

o

o

A ex-:;ecret:iria municipal concordou com 0 depoimento acima, ao recorrhecer que hOllve

mllitas criticas, mas por desconhecimento. A sua posifiio em relafiio ao papel da imprellsa foi descrita

ass1m.

" deu apoio, tClldo publicado v:lnas reportagens interessantes, Mas, alguns
grupos nao compreenderam a qllestao da progres:;ao cOlltilluada e passaram a
referir-se a ela como promoyiio alltomatica. Ficamos muito tempo explicando as
diferellyaS e muitos llao se COllVellceram.
Varios artigos foram pllblicados, alguns muito bons, outros lamentavelmente
equivoeados. Na Imprensa, a, crfticas tinham muito a ver com posi~6es

ideol6gicas e ale partidiirias. 0 proprio PT nao cOllsegllill assimilar mllito bem a
Escola Plural, mesmo depois da aprova<;iio da llova LOB - Lei 9394/96, que
incorporoll v:ll'ias inova~5cs propostas pela proposta. ApeSilI de ser llm projeto
hastante progressista e avan~ado, nao foi nuncn incorporado as propo,tas do
partido" (Glaura Vasque~, ex-secret:iria municipal de educayiio, em resposta ao
questionario uplicado para esta pesquisa)

Nao foi possivel para esta pesquisa identifiear todos os nrligos e nota, publicadus na imprensa

escrita, no radio e na lelevisao que referiam-se a Escola Plural. Para ilustrur u posi~iio da imprensa

escrila de,tacamo, os tflUlos de alguns artigos e nota., publicada, em alguns jomais de eireula~ao no

Estado de Minas Gerais e com ampla aeeita~ao no mercado:

"Escola Plural 11 anos: bomba ainda e desafio. Modelo adotado nas Escolas
Municipais de BH forma a primeira gerayi'io de alunos, mas qualidade do
sistema, que nao tem na reprovayao uma refer~neia, e pol~miea." (Jomal Estado
de Minas, 2110812006).

"Para melhorar a qualidade do ensino, especialista defende implanla~ao da
escola em lempo inlegral e acompanhumento per,onalizado dos alunos que
pas,arum de ann sem aprender." (Jomal Estado de Minas, 22108/2006)
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"Collselho prega reforma cia E,cola PluraL Presidente do CME dil: que
programa reduziu a evasao escular mas peCOll pOl' nila garamir creches." (Jomal
Hoje em Diu, 2010312002)

"Avalia~iio un Escola Plural [icon no limbo. A.n:Hisc [oila pela UFMG, em 2000,
nao impediu deteriorayiio do sistema cducacional da PBR" (Jomal Hoje em
Diu, 18103120(2)

·'Incompetente. negligente e omisso. Dirctor do Conselho ESladual de Educa<;iio
culpa sistema de en<;ino municipal pela rna forrna~iio de professores e
cOllsequentemente semi-alfabetiza<;iio dos alunos." (Jomal Hojc em Diu,
17/0312002)

"Escola Plural colocada em xeque. Pais e professores temem por qualidade e
aponlam baixo aproveitamcnto dos alnno, nao reprovados." (Jomal Estado de
Minas, 24/10/2001)

"Escola Plural, Pais de alunos niio poupam criticas ao modelo." (Jomal Hoje em
Dia,17/0312002)

A posi~ao da imprensa ficon evidente nestas repOitagellS. Sao poucas aquelas quc destacam os

aspectos posilivos da Escola PluraL Nonnalmente, isso aCOlllece com mtigos produzidos por algum

membro da equipe pedag6giea da SMEDIPBH, como aconteceu com 0 altigo publicado pelo profes:;or

Miguel Arroyo no jomal Estado de Minas em 19106/1999. hto nos alerta para a influencia forte que a

escola tradieional excrcc na sociedadc, pais a imprensa divnlga este modelo de escola como exemplo

de qualidade. Mais cspccificamcnte, em rclayao 11 implemenlayiio da Escola Plural, esta posiyiio da

imprcnsa amnenta as suas dificuldades e alimenta os conflilOs quc sc travam cm IOmo da cduca~ao

ofcrecida pela PBB. Atores que se opi'iem 11 Escola Plural encontram mais argumcntos para fortalecer

a sua posiyao ao deparar-se com imagem do Prugrama apresentada pela impreusa.

o sindicato dos professores e (llllTQ ator com inOuencia sobre a Escola Plural. Molina e

Corrales, ao destacarcm as rcfomms cducacionais que se processavam em diversos paises da America

Lalina, perccbcram que muitas dclas foram vctada.s porque contrariavam os interesse, dos sindicatos

dos docentcs (Molina 2000, Corrales 1999). Portanto, passamos a investigar a amayao do Sindicmo

Trabalhadores em Educa<;:ao da Rede Municipal de Belo Horizonte (cx-Sindute e hoje Sindirede), no

processo de implemenlayaO da Escola Plural. Para compreendennos a posi<;:ao do Sindirede e

necessario identit1car pelo mcnos dois momentos distinlOs, alem da sua eomposiyao intcma.

o sindirede sempre teve uma forte identifica<;:iio com os paltidos de esquerda. 0 Prefeilo Palms

Auanias (1993 -1996) foi clcito por ullla coligayiio de partidos de esquerda, Iiderada pelo Partido dos

Trabalhadorcs (PT). 0 Siudirede apoiou a sua c1eiyi'io. Com isso, muilos membros do sindicalo foram

chamados para assumir cargos na SMED. E muitos outros militanles do PT que eslavam no Sindirede
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foram chamado:; para participar ou elubora~iio da Escola PluraL Este falo foi retratado por llllla

o dirigenle do Sindil'ede,

'"algumas pessous cia diretoria e:;tadual e militantes ligado:; ao PT rorum
convidados para lima reuniiio no final de 1994 para discutirem <) lexto inicial
que deu origem ao Caderno Zero da Escola Plural." (Dirigente do Sindirede e
professora municipal em resposta ao questioniirio aplicado para esta pesqui>a)

No momenta inicial da implementa~iio da Escola Plural havia llUlll posio;iio qua:;e que conjunta

do Sindirede, com pOllcas dissidcncias, de apoio ao Programa. Contudo, nos anos seguintes, diuute da:;

dissidencias no PT c da formao;iio de Qutros partidos de esquerda, a direo;iio do Sindirede ficon bastaole

djvjdjdu e cada vcz mals distante do governo municipal. Par outro lado, aqueles dirigentes

identificados com a administrayao municipal, que continuou nas maos da Frente Popular liderada pela

PI foram se dislancialldo do Sindirede e permanecelldo na SMED. Assim, nos final da decada de 1990

e inicio da dccada de 2000. 0 Sindirede passou a faler oposiyao 11 administrao;ao municipal e passau a

o ler uma posivao cada Vel mais critica em relayao 11 Escola PluraL Porem. a >ua posiyao nao e

homogcnea como destacou urn oulro dirigente

"na verdade. 0 siudicato eSlcve dividido sabre 0 debate da Escola PllUlll. Alguns
a apoiaram integralmente, outros ponlualmenle e haviam aqueles que discllliam
a concep~ao do projeto, estes ultimos. no qual me illcluo, diziam que 0 projeto
da Escola Plural era lUna adeqllavao da polftica lleoliberal de educa<;ao.
Logicarnente resguardado as couquislas que a categoria havia adquirido com
anos de luta, que estava se consolidando no govemo pelisla (uma csqucrda
cOlltradit6ria). 0 que era urn processo desigual de experiencias polftico
pcdag6gicas foi cnqlladrado em lUn unico modelo: queimando etapas em
algumas eseolas (mais atrasadas no processa de mpmra com 0 modelo
tradicional) e congelando avanvos das rnais adiantadas pedagogicamente
falando. Houve a homogeneila<;ao de urn projeto que no discurso partia
cxalamentc das diferellvas, da heterogeneidade e da pluralidade. E 0 rnais
interessante e que a EP sc antccipou 11 nova LDBEN 9394/96, de cunho
neoliberaL (dirigenle do Siudirede e professor mlmicipal em resposla ao
quesiiolllirio aplicado para esta pesquisa)

o

A posi<;ao do Sindirede mudou de urna teudcncia inicial de apoio, com poucas vozes contriirias

nos 5 primeiros anos ap6s a implantavao da Eseola Plural. para uma posi<;ao de quuse lOlal oposivao

com poueas vo~es a favor nos lUlimo, 7 anos. Mus, esta posivao inicial do Sindirede nao se

materializoll em apoio a Escola Plural. As sllcessivas greves cm bllsca dc mclhores sallirios e

cOlldi~6es de trabalho fuuciollarmn como mna oposivilo fone it Escola PluraL Estas greves que vem

aconleeendo em qllase todos as anos desde 1995, muitas extremamenle prolongadas. fortalccia aqueles

quc sc oplluhmn ao Programa. Foi 0 qne eonstalOli a ex-secrctaria municipal ao afimJar que

"de modo geral, 0 SlNDlUTE aderiu a proposla. Os problemas cnfrentados
foram as greves pOI' mclhorias salariais e pela implanla<;ao do novo Plano de
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Carreira. Eles vlram aquele como um momenta propiclO a reivilldica~ocs.

Pressionaram 0 tempo todD por tais mudun<;as. 0 Plano de Carreira. por
exemplo, foi implementado no final do Guvema Palms." (Glal1l'a Vasques, em
res posta ao qucstionario aplicado para esta pesquisa).

ESla claro no depoimento da Secrelaria que a posi<;1io do Sindiutc foi um dos graves problemas

enfrentados pela SMED na cpoea da implanta<;1io da Escola PluraL 0 Sindirede Ulilizoll hem 0

momenta em que 0 poder Immicipal abriu muitas frentes de lUla, para aproveilar e obter vantagens.

Percehemos, com isso, que 0 ,jndicata dos profcssorcs acabon se tamanda um ator que se opos 11

Escola Plural c a sua mua<;1io !eve conscq[icncias dirc!as nos resultados educacionais do sistema

municipal de ensino. Entcndemos que as sueessivas gl'cvcs alimcntavam a imagem de desordem na

RME que era considerada "fraea" porter "abolido" a rcprova~ao c bagun~ada pelas sucessivas c

inlennimiveis greves.

Voltcmos nossa atell~ao para dois atores nmito importantcs na illlplcmenta~ao da Escola Plural

o as escolas c os professores. Consideramos as eseolas como lUll aror importantc, porque nas rcferclleias

fcitas sobre a adcsilo ao Programu uliliza-~e muilo 0 mimero de "eseolas que aderiram" ou de "cscolas

quc rcjcitaram". A origem da E~cola Plural lambem csta relaciollada a um movimento de Escolas

Emergente~. E nao, apenas, a urn movimento de professol'es. A e~cola e uma organila<;ao e, como Lal,

age colelivamenle. Apesar, como alerlou Perrow, de que toda organiza<;ao e feiLa de pessoas (Perrow,

1976). E a Eseola Plural cst:i dil'ceionada, tamb6m, para a ml1dan~a na orgalliza~iio das escolas.

Portanto. a identifiea~ao da extensiio da sua implcmcnta~iio cst:i rdacionada com 0 mimcro de escolas

que estao sc I'corganizando de acordo com os princfpio~ do Pl'Ograma.

As escolas apal'ecem como um alor importanle, e 11 medida que 0 mimero da, e,colas que

aderiram ao Pl'Ograma foi crescendo, foi for~ando aquelas que oferecern resistencia a adenr e a mudaro a sua ol'ganiza<;ao. 0 GAME encontrou um quadro confuso quando pl'OCUl'Oli idelllificar a adcsao das

e>colas. Ele relatoll assim 0 que cncolllroll.

"os pesquisudores fical'llm atonitos [Jorque escolas indicadas como 'Plurais'
aprcscnlal'llm dcralhes grosseil'Os quc nao se enquadravam na proposta.
Algumas demonstravam eqllrvoco.~ nas fonna, de interpreta~ao desscs cixos,
embora dilendo-se 'Plurais'. OUlrd~, diliam-,e re,istenles ao programa c
apresentavam-se com priiticas avull<;adas volladas inteiramente aos princfpios da
pl'oposta e outras, ainda, constnlindo com dificuldudes 0 ~eu projeto,
cvidenciavam hltas inlernas entre g111pOS de professores, denotando, as vezes,
convic<;ilo por propostas oposta~, ate mesmo por desaven<;a> pes>oai> de poder,
sem sentido pedag6gico." (GAMEruFMG 2000, p 59)

o
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Alem deste relato do GAME entre os gestores da PBH nao encontramos dados sobre 0 mimero

o de eseolas que aderiram integralmente e estao pr6ximas do desenho da Eseola PluralQJ
, Oll que

rejeimram tot III mente. Todlls as vezes que solicitamos dados, afitmavam que cm praticamcntc todas as

cscolas algumas mudano;as haviam OCOlTido. Vmas foram mais ousadas c avano;aram mais, Gluras

avan<;:aralll menos, rna:; todas tiveram Illgum tipo de llludano;a.

Nao conseguimos saber em nossas pesquisas se as escolas quc rejcitavam a Escola Plural

fonnaram algum tipo de coaliziio para enfrentar a pressiio da SMEDIPBH. Mas, por outro lado, a

SMED vem tcntando constmir uma rede de esco!as que trabalham c sc Ol'ganizam segundo os scus

principios, trata-se da Mostra Plural. Este evento mum! proCUfa aproximar as cscolas que estao

reinventando a sua forma de trabalhar. Estas troeas de experiencias que oeon'cm ncstcs momcntos

lavoreccm a fOimayiio de lUna eoaliziio favon'ivel a Escola Plural. Contudo, ao procurannos saber

junto aos gcstores municipais como vem sendo a posiyiio das escolas diante do Programa, eleso afinnm'am que

"algumas escolas -nao sei precisar quanta, - se colocaram logo 'maos a obra',
abrayando a proposta como tudo que queria ate entao. Outras se negavam.
desconheeeram solenemente e dermn cominuidade as suas pr:\ticas. Urn grande
numero se debatcu, com colctivos qnc se fomJavam par tumo, por ciclo ou
outro, discutindo, analisando, procnrando, enfim, tentamlo uma implantayiio na,
suas cOlldiyoes. Foi urn perfodo de ebuliyao e de elaborayao eoletivas." ( gestora
llllUlicipal em resposta ao questionario pm'a a pesquisa)

o

o

o quadro das escolas que estao aderindo 11 Escola Plural vern mudllndo muito lentamente. Por

este motivo. a PBH criou em 2003 mais urn instmmento para fo~ar as escolas a modificarem a sua

forma de organizao;ao e a avanyar em dircyiio a Escola Plural. Trata-,e do "Acompanhamcnto da

Politica Pedag6gica". Estc acompanhamento tern

"como estrntegia metodol6gica 0 acompanhamento sistematico as escolas por
mcio da Gcrencia de Coordella~iio de Politica Pedag6gica - GCPP e do Centro
de Aperfeiyoamento dos Profissionais da Educao;1io - CAPE e equipcs cm nivel
regionalizado_ 0 acornpanharnento caracteriza-se por ser urn processo continuo
de inseryao, observao;ao, reflexao e Ilo;ao no e ~obre 0 cotidiano e:;colar e suas
comunidades e esta organizado por microm:giao." (SMED/PBH 2006, p 28)

Este acompmmamento nao tern sido bem visto pelas escolas que reclarnam dn perda de aUlonornia e da

intromis:;ao de agentcs cxtC11l0S na vida escolar e no cotidiano das escolas. Para exemplificar. nu

Escola C as acompanhantes ~ugerirarn a rllsao de diver:sas lllnnas, por considera-la, vazias, mcsmo

" Ap"'"T de,!" oli,.mo<;.o de que as esco]a, estar"o pro,ima" do modelo P"''''''10 pela Esc"la Plural, estamm eonseiente'
de quo u Eseol. Plural e um conjumo de principio" portanlo. urn modelu normati",_ POT est" razu" nenhuma ",eola
mingirii na plenimde uma organiza~"o que sej" identic"" de'enhad" no Prngrama. E me,m" que "linj" em detcrrninado
momentn urna proximid.de maior com 0 ideal da &<,'01" Plural, a <Iinilmica que f", pork da vida 'ocial c das escolns
pllderil Iov"·la para urna po,i~"o di,wme em oulros momeol0_'_
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o f~IO de eSlar trabalhando em escolas siluadas em areas de grandes carencias e que ja vinhamo dcscnvolvendo projetos altemativo> e urn fator decisivo na posi",ao do professor. 0 conlrario tambem

acontcce, professores que trabalham em escola> situadas em comunidades com melhor padrao de vida

e que cstao prcsas as pniticas tmdicionais, se colocaram contnirios ao Programa. A pesquisa do GAME

idenlificou qne havia "3 tipos de gmpos de profissionais amando na escola: aqueles que acreditam na

E>cola Plural, os quc buscam entende·la para incorponi-la a sua pratica e os que nilo acreditam na

o

o

o

propOSla." (GAME/SMED 2000. P 61)

As vezes. a oposi<;ao dos professorcs nao acontecia no programa como lUn todo. Existem

ponlOS que aprcscntavam maior potencial de conflito, pois propunham altera<;6es mais rddicais e

maiores nas suas rotinas de trabalho. A pcrcep<;ao do impacto era variavel e dependia do fazer diario

de cada escola. Contudo. cxistem alguns deles que provocaram rea<;6es contrarias em um mimero

maior de profcssorcs e cscolas. Cube agora, identificannos estes pontos, a fonna de rea<;ao por parte

dM profcssores c como foi a sua implementa",ao. Caso nao tenha sido implementado, qual seria 0 seu

impaclO nos resultados cia Escola Plural.

ldentificamos que os pontos que produzem maiores conflito5 na Escola Plllral sao: a educa<;ao

cnquanto urn direito e, portanto, 0 acesso deve ser irrestrito para todos aqueles que desejam accssa-Ia

(illdusilo), os ciclos de fonna.;ao. a enlunna<;ao por idade, a nao-relem;:ao. a visao ampla dc currlculo e

de avalia<;ao. Em rela<;ao aos muros eixos e pontos do Programa existcm rcsistencias, mas nao houve

lllanife>ta<;ao inleosa de rejei<;:ao a elas. 05 principais argulllcntos lllanifestados para a oposi.;ao a estes

ponto, sao a nao-colllpreensao da proposta; ou por ser diffcil dc ser execmado: ou porque a escola nao

lem os reclU'SOS necessarios para executar a proposta como descrita nos documentos ofieiais da SMED.

Exisle ainda 0 argumento de que a Escola Plural "e urn projeto muito bonito no papel ou para alunos

da Espanha, para nosso> alullos pobres e que nao querern eSludar, nao funciona.9~" Al6n disto.

argulllentavam que 0 nlimero de prorissionais na escola era reduzido para novas tarefas necessarias

para implanta.;no da Escola Plural. Na vcrdade. compartilhamos da visno descrita pela ex-secretaria

municipal de que 0 aumento de lrabalho C a l'uzno principal para tamanha resisH~ncia. A inova~ao

introduzida pela Escola Plural cxigia uma nova forma de trabalho, era preciso romper com a rolina quc

os prolessores estavam habituados e adaptados e construir llma nova rotina. E nao h{i duvidas de que

lodo este processo exigia urn aumento de esfo~o e de lrabalho.

"Este aTgumen~l"muilO difundido entre 0, professores. Eles acredimm que" Esrula Plural foi implanloda no E,panha e
[,,"zida pam 0 Il'a,il peln professor Miguol Arl'OYo quo ora Socrerario Adjumo de Edu",,~ao n" <'P""" em quc foi
"presenmd" e inicinu" implcmcnl,,,;ao dn Escola Plural. Presenci"mos muitas veze, esta fal. n" ,"to do< proth,ore,
durante GS interval", dLl r"c'oio.
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Com isso, a inteno;iio dos professores era vetar aqlle!es pontos que eram os mais lrahalhosos ouo complicados de serem implementados ou que contrariavam a sua concep~ao de educa~ao. Como fica

daro neSla conslata~1io do GAME,

"no discurso dc muitos professorcs, 0 abandono da aval;a~1io quantitativa teria
rel;rado urn importante insln.'mento de aUloridade sobre os alunos, com graves
conseqilencias do ponto de vista disciplinar." (idcm)

o

o

o

No cmanto, outros pontos aproveitados pelo Programa e que jii estavam incorporados 11 rotina das

escolas, como 0 colegiado, a eJei~iio de diretores, as re\Ulioes pedag6gicas semanais e algumas

atividades colelivas cram amplameute aceitos.

As formas de resistencia dos professores variavam de acordo com 0 ponto do Programa em

conflito, COllSeguimos conslatar nus escolas pesquisadas e nos resultados da pesquisa do GAME que

os professores milizaram algumas formas sutis de resisteucia. em outros casos a resisteucia nao foi tao

smil assim. Em rela<;ao aos cieJos de forma<;ao continuaram utilizando as referencias por serie. TanIo e

assim que continuaram a utilizar urn malerial didiitico que lem como referencia as antigas series da

escola tradicional. como e 0 caso do livro didatico que e amplamenle ulilizado nas tri!!s escolas

pesquisadas.

As avalia~5es continuaram sendo feims com basc no aClllllulo de infonna~5es retidas pelos

ahmos, em que as provas oClipam urn papel central. As notas foram tl'Ocadas por !elras OU conceitos

que continuaram a cJassificar os alunos segundo, apenas, aos aspectos cognitivos. Alem disto, as

avalia~i5cs continuaram a ser feitas em uma unica dire<;ao, ou seja, dos professores para os alnnos. Os

alllllos eram avaliados segundo 0 crilerio do professor. Oulros inslrumentos como a aUlo-avalia~ao, 0

debate sobre 0 processo edllcacional e sohre 0 fazer diario na sala de aula nao sao considerados como

avalia~ao e nao enlram nos crilcrios adOlados pclos profcssores. Entre as cscolas analisadas, na Escola

B islO e llIIla CaraCICrlSlica forte das avaliao;5es. Para verificar a vcracidade desm conc1usiio, basla urn

exame nos diarios e nas fichas de regislro de avaliao;iio. 0 relato do GAl\--lE em relao;iio aos registros

das avaliao;i5cs, mostra como os professores estrio fazendo para se opor 11 Escola PluraL

"alguns diiirios de classe lray,em anOla~i5es sabre os alunos sistematizadas cm
formato de fichas objetivas Oll c6digos. Esta priilica perde em qualidade, no
senlido de prufundidade de inlerpretayao e anal;';e, em comparayao com urn
possiveJ registro descritivo, encomrado em oulros diario>.

Ainda existe uma fOlie associa<;ao enlre avalill<;ao, nola e reten~ao,

cmbora haja consellSO sabre 0 valor dll IlvaJiao;iio conlinua, com insln.lmento~

diversificados." (Idem. p 85)

Em rela<;ao ao curr1cuIO, a Escola Plural prop6e uma visao ampla que foge it llo~iio rcslrita que

estllbelece mna gradc clln'icular, com disciplinas, comcudos, ll\lmero de aulas e etapas pre-definidos.
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o

o

o

o

Romper com csta visiio CXlgC cspccialmcme dos proressores urn grande esfor~o de pcsquisa, de

inova~1io, de dialogo e de COnSlrt1~1io coletivu. Ademais, exige 0 reconhecimcmo de que a concep<;:1io

que vern cercando a sua pnitica diana contriblli para a exdusao das crian<;:as, adolescentes e jovens

pobres que nao cU[lseguem responder a ela, par estar volmda para um pl\blico que possui melhor

padriio de vida. Exige lamhem a nega<;:1io do argumento falso de que cxistem crian<;:as e joven5 pobres

que se saem bern, mesillo em urn sistema tradicioll31 e que, por is,o, nao ha motivos para mudar.

Exige, por fim, 0 reconhecimento de que 0 sistema escolar que vern prcdominando no Brasil e em BH,

bascado em uma visao cOllservadora e meritocnitica, [em legado ullla giganlesca e qua,e

intransponivd desigualdade educacional entre pobres e rieos.

o eenario descrito anterionuente revela que hci nma disputa cntre uma vldo ampliada de

clUTieulo, defendida pela Eseola Plural e uma visao restrita defendida por uma parecla do, professores

nmnicipai" identifieado:; com a e:;eola tradicional. A SMED/PBH pl'Oduziu no minimo qUalro

eademos apresentando a propo>ta de curriculo que deveria vigorar nas escola:; da RME. E prodllZiu

tambem um cademo com a propo5ta de ava1ia~ao que deve valer para as escolas municipais de BH. A

rea~ao do professorado foi diversa. Como ja destacamos urn pouco atIli>, 0 GAME identificou no

minimo tres tipos de comportamelllos. Ou seja, aqueles profes>ore> que se identificaram com a

proposta da SMED e logo buscamm aplic:i-Ia ou continuar aplicando. Olltro grupo come~ou a estuda

la e tentar mudar a sua prcitica c rotina nas cscolas. E 0 terceiro grupo que ignorou por completo a

propo,ta e continuou a trabalhar de fOlTIla tradicional. (GAMElUFMG 2000)

Ape:;ar de os estudos GAME apontarem para a existencia dos 3 tipos dc posiciollatnClltO

dominalltes entre 0 conjunlO do!; profes>ore> da> escolas municipais de Belo Horizonte, nao

encontramos nenhum profes>or nas 3 escola5 investigada:; que tive:;se abandollado por completo a

concep~ao de currfcllio trudicional. Entre todos os professores que responderam aos questioniirio:; para

a pesquisa, mais aquclcs quc eneontramo, na ,ala dos professores duranle os inlervulos dus uulas enos

projclOs individuais c coletivos, nas reunioes C eongressos de que participamos nas trcs escolas

pcsqllisadas, niio eueolltramos profes:;ores que tellham abandonado por comp1cto as rcfcrcncius ao

eurrlculo tradicional. Todos des manlem algum tipo de vinculo com a visao restrita de CUITlculo. E,

por i:;so, as aula> continuam centradas no> conteudos tradicionai:;. Hii profes:;ores mai:; tradicionais

que pouco ou nada inovaram nas rotinas. POl'em, hii OUlros que dcscnvolvem varios tipos dc projetos c

,e envolvem com diver~as atjvidade~ extra-c1as,e e, par e~te motivo, mantem ullla relao;ao mais frouxa

corn 0 curricula lradicional. E,tcs profcssores inovaram as suas aula, e vern provocando

queslionamcll!o, na rotina da cscola.

POl-em, nao querernos dizer com I~SO que niio havia experiencias diferentes, com a

desenvolvimento de projelo,. 0 que queremos dizer e que estes projetos escolares nao sao l'Otinas C
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sim cxcc<;oes a rotina de sala de aula, dc contcl1do, de prova> com alunos semados em fila, com 0o quadro de giz scndo 0 principal recllTso didiltico. Na Escola A encontramos 0 Projcto Scxualidadc,

ProjelO de Arte, aulas de informiltica no laboral6rio. Projeto Quero Tc vcr-Lt:, Oficina dc Manga,

Oficina de Grafite, all~m de outras atividade> diversificadas e ltidicas dcscnvolvidas pelos professores

em sala, sem toma-las piiblica.~. Sobre a forma de trabalho da Escola A c a conccp<;ilo dc curriculo

dominante entre os professores. um dos diretores desta escola afimlOu quc

" as professores desta escola usam muito 0 livro didiitico e trabalham em cima
de conteudos. A tarde e no 2" cicio dcs desenvolvem mnitos projetos
interdisciplinarcs. Mas, 0 cnsino dos conteudOs e central. No en>ino medio
buscamos preparar os alunos para 0 vestibular. Tanto e que tivemos um grande
nllmero de aprovados. Mas, hii nmitos alunos que nilo tentam. Na escola nilo ha
um grande ntimcl'O dc rcprova<;ilo, a evasao que e grande. principalmente a
noite." (diretor da Escola A. em resposta ao questioniirio para esta pesquisa)

ESla posi<;ilo dc um dos dil'ClOrCS da Escola A nilo deixa diivida de que a concep"ao tradicional

o de curriculo vcm sc mantendo cntrc os profcssorcs desla unidade educacional. Mas ele reconhece que,

apesar da ccntralidade dos contelldos, sao dcscnvolvidos projetos e que eles sao importanles para a

vida da cscola. A l'ealiza~ao do 2" Congl'esso Politico Pcdag6gico em ahril de 2007 poderia ahrir as

pottas para uma importante reflexao sobre a rolina educacional da escola. No cntatllo, 0 tcma central

foi avalia"ao, ou melhor. a> fichas de registro de avalia~ilo. E 0 mais importante que conseguimos

apreender e que havia uma proposta com grande aceita<;ao entre os professores, alunos e outros

participantes e que chegou a ser apresentada na plenaria final quando haveria a vota~ao das propo>tas_

A proposta tinha como centro 0 retomo das notas nos bolctins dos alunos e da reprova<;ao. Contudo, a

proposta foi retirada a pedido do diretol', pois a mcsma contl'ariava as orienta<;oes da Escola Plural.

Nu Escola B, nao identificaillos nenhulll projeto. Certamente eles develll acontecer. Em

o qualquel' e>cola hil ~elllpre prores~ores que inovam nus suas aulas e introduzem outros recurso> Illem

daquele> tradicionais. Mas, nao vimos nenbLlm projeto ser di~cutido ou apresentado. Encontramo~ uilla

escola atolada no passado, com prol'essores ra~endo projetos imlividualmente e trabalbando

solitariamente com as suas tumms. as comcmarios que presenciamos na sala dos professorcs cram

sempre de criticas aos altulOs c as lllrmas, culpando-os pclos baixos resultados. Nilo vimos ncnhum

profcssor propor mividades altemmivas, ou projetos interdisciplinal'cs. Quando pergulltamos uos

professores no questionario sobre a ~ua rotina de lrabalho na escola. todo~ fizeram referencia ao~ seus

conteiidos c as dificuldudes de tl'ansmiti-los.

Portanto, par.. o~ profes>ores da Escola B nao hil ainda discu>sao sobre curriculo ampliado,

o tl'ubalho coletivo, envolvimento dos aluIlos na produ<;ao diaria de conhecimento etc. voltamos a

insislir, clcs continuum presos a visao tradicionul de curriculo c dc avalia<;ao e pal'ecem nao querer
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Escola Plural foi implemenlada tambem para reduzir os altos indices de reprova~ao, repetencia e

evasao. Ma~, nao e apenas por isso que 0 Progrllma loi pruposto, ele e muito mais amplo e complexo

do que ~implesmente abolir a retenyiio. Os geslores da SMED deixaram isto claro quando afirmarllm

o

!nuda-Ia. Contudo, agora eles estiio se deparando com Uilla situa.;:iio oova, a presen~a de um grande

o mimero de adolescentes vindos de uma das regi6cs mais degradadas de Belo Horizonte. Talvez esta

situa~iio fa~a emergir questiouamemos sobre as suas condi~i'ies de trabalho e os empurre a mudan~as.

Na Escola C, nao hii duvida de quc a visao tradicional de curriculo ainda e fone. Isto ficou

cxplfcito no Projeto Politico Pedag6gico como ja destacamos anteriormente. Contudo, para confinnar

se havia alguns projetos sendo deseovolvidos pelos professores procuramos nos cotTedores e outros

Iugares da cscola algum sinal de que des floresciam no silencio de cada sala de aula. Nao

presenciamos no cspa~o ffsico da escoIa nenhum carlaz afixado ou outro sinal de que havia projetos

sendo dcscnvolvidos com mais frcqiicncia peIos professores, que mudassem a rotina das aulas.

Contudo, um dos dil'ctores nos aprcsell!ou os seguintes projeto:; desenvolvidos pela E:;cola C que

envolve urn gmndc numcro dc professOl'cs, "Mllsicaliza~ao", "Festival de Poesia" que jii estii na sua 8"

edi~ao, "Festival dc Datl~a" que tambem esta na sua 8' edi~ao e 0 "Semi-presencial" este poro imposi~ao da SMED/PBH para alunos do nOlllmo para complememllT a sua carga horaTia.

Nao temos dllvidas de que cstcs projctos da EscoIa e mais aqueles de~envolvidos pelos

professores em suas aulas tomam a Escola C nmis dinfimica, abctta e participativa. IslO dcixa claro que

a visao de cutTiculo nao Ii tao estreita, como fieou evidente no scu Projcto Politico Pedag6gico. Mas,

nao ficou duvida de que na rOlina dos profe8sores da Escola C predomitlam aulas centradas nos

conte\ido~, 0 que faz a visiio lradicional de conteudo ser dominante. E que nao basta desenvolver estes

projetM para rompcrcm com 0 modclo tradieionaI. Trazer a sua pruti<:a para mais proximo da propoSta

pela Escola Plural cxigir:lllm gralldc csfon;:o c, ccrtamente, allmento da carga de trabillho. Porem. nao

sabemos precisar se luI. esta disposi~ao entre cIcs.

Apesar dos ciclos de forma\;ao. do curriculo e da avalia~iio scr motivo de disputas cntte a

SMEDIPBH e os professores. nenhllm outro ponto provocou mais conflilOs quc a niio-Ieten~ao. A

o

"os altos iudices de repIova~iio e rcpctcncia nao sao algo acidcntal a cssa 16gica
tempoml preccdente, acumulativa c dicot6mica qnc cxigc para todos os mcslllo
rimms, mcdidas c domfnios simuItfrneos c em tcmpos parcclados c C\1ltos. Essa
16gica e em si mesma excludeute e sclctiva por ignorar as diferenFs s6cio
cultuIais. E lUna 16gica perversa pal'll os SClOres populates. Ela inviabiliza seu
direito a cduca~ao. Ela cntl'llva intimcras mcdias tomadas para diminuu os
persistentes Indices de reprova~iio, evasiio e repetencia. Ai esta cnraizada a
persistencia desses altos lndices e do seu lento declinio, apesar dos imimcl'Os
e,ror~o_~ ql1e vern sendo feitos." (SMEDIPBH 1994)
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A I'eteno;ao nao ficou absolutamente proibida. Porem. passou a exigir criterios que nao fosse a

simples apreensao de conteudos e notas. A pennanencia por mais de um ano ecasu excepcionaL Ha
inumeras pondera<;6es para a relen~ao do aluno no cicio. E afinnamos que a reteo~ao nao ecoerente

com 0 que prop6e a Escola Plural. Na pe,qui,a do GAMEIUFMG foi reservado urn grande espao;o

para tralar da nao reteno;ao. A pesquisa constatou que

"a nao reteno;:ao e, assim, apontada como 0 grnnde problema da Escola Plural.
Ela e apontada como eausadora da perda do intere,se do aluno pela escola - Os
professores comcntam gcocricamelllc quc: 'muito,l" niio qllerem mai." realiUir as
ture!as' _(Nao roi po,sivel eSlimar qual seria 0 perceotual de aluoos quc agcm
dessa fomla), E os professores complementam afinnando que 'N{lo s{lo rodos.
Os me/hares ahUlos all as me/hares llamas nao sao q(eradas.' Isto nos leva a
pcn,ar que talvez cssa simao;ao e,wja rclacionada ao contcxlO amal das rela~6es

eotre c,cola, sociedade c as difieuldadcs de trabalho, quc,toc, s6cio"econ6micas
e Dutras. nao sendo. na verdade, um problema do programa Escola PluraL"
(GA,'vIElUfMG 2000, p 88)

A E,cola Plmal passon a tratar a educa~ao relo principio do direito universal das crian~as,

o adolescentes, jovens e adultos. Para garanlir este direito, ela propos uma escola que nao s6 era

aeessivel a eles. mas que Ihe, ganmlisse a perrnanencia. Para isso. adotou os ciclos de fOllnm;:ao. a

couccp~ao ampliada de cUrrIculo e de avalia<;ao. propos 0 envolvimelllo da comuuidadc c,colar no

dia-a-dia da escola. entre outrJS coisas. Em urn sistema guiado por estes principios nao lUI cspa~o para

a retelH;:1io. Esta e uma das caracteristicas centrais dos sistemas edneacionais meritoeniticos c

tradicionais. Por este motivo, a SMED fazia a seguillte orienta~1io em rela<;1io a l'cten~ao

"ao final de cada Ciclo de Fonna<;1io, pode aCOllleccr que urn altum nao cOllsiga
o dcscnvolvimcnto eqllilibrado em todas as dimen,oes da fomlao;ao apropriada
ao Ciclo de idade. Essa situa~ao levani a conveniencia ou nan de sua
permanellcia nesse Ciclo durante mais urn ano. ou de prosscguir com seus pares
para 0 Ciclo scguilllC.
A pennanencia de aluoo, no Ciclo de idade, por mais de urn ano, devera
considerar-se excepcional e de modo algum como pratiea habitual. como
aeonteee habitualmente na passagem de scrie" (SMED 1994)o

o

o

Conb que era uma das pesquisadoras do GAME, em urn artigo comenlando os re, ...llados da

pcsquisa de 2000, confirmou que foi 0 pes>oal do magisterio que 8e opos, com mai8 intensidade. a nao

rcten~ao. Ela coneluiu que

"dentre os prmcipals atores sociais envolvidos no proces>o educacional em
cur~o na8 e8cola, municipai8 de Belo HorimnlelMG, e no segmcTlto do pcssoal
do Magisterio (profe8sores, coordenadores pedagogicos e direo;ao) que se
cncontra mais eonsolidada e disseminada a resistencia a coocep<;ao de ciclos e
de progressao eoutinuada. dois aspectos llevnilgicos e estreitamente ioterligados
nos Projeto Escola Pima!' Essa qucstao e seria porque admitir a sua supre;;8ao
significa a de,emutura~ao da proposta," (Corrca 2000. p 107)
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diston;ao idadc/seric - 17%; cnsino fiUldamental norurno. retidos - 0% : cnsino medio diurno. rctidos

nao con,ta no informativo: e no el15ino medio llolmno 0 percentual de retidos e 0,4%. Nao

con,egullnos sabcr se estes dados suo verdadeiros na Escola B. Couludo, acredilando que >ao

vcrdadciros. apesar de os profes>ore> ,e oporem U nao reten<;ao, como ficoll evidente nos

qucslioruirios, a reten~ao e qUllse nula nil Escola B.

o

A autom considcrou que a rcsistencia dos professorcs em rcla~ao aos Ciclo, de Fomla~ao e a naoo reten~ao e mai, por uma questao de poder, do que uma que,tao de divergencia pedagogica. Contudo.

ainda havia a possibilidade de reten~ao ao final do Cicio de ForT1la~ao. Em 1997. a nova equipe da

SMED aboliu de vez a relen~ao, inclusive a que acontecia lIO final do ciclo. Em 2003 a reten~ao ao

final do ciclo volton. E. hoje ela existe ao final do cicio para 0 En>ino Regular Dillrno. No Ensino

Regular Noturno ela exisle a cada serie.

Nas escola> que pesqnisamos. de uma nlaneira geral hO\1ve por parte dos professores queixas

contra a uno reten",ao. Na Escola A, como vimo>, foi apresentada uma proposta no 2" Congresso

Politieo Pedag6gico de retorno da reten<;ao a cada ano e da> notas. Portln, a dire~iio agill rllpido e

impedill que ela fosse volada. No entanto. nos questiomirios aplicados aos professores. quando

pct'glUltamos sabre os problema> da Escola Plural. cerca de 80% deles coloco\1 que era a nao reten",ao

c a falta de cobran<;a. Quando olhamos os dados quanto 11 reten<;ao na Escola A, deparamos como 0o segllinte quadro deslacado no "Infonnativo de Contexto de Desempenho para as Escolas Municipais

de BH": percenlual de alllno, retido~ no 2" e 3" ciclm. dillmo - 1.4% em 2005. A di>tor~ao idade/ciclo

no diurno e de 4,6o/aIUO; no ell';ino fundamental nonuno 0 percentual de retido, e 49,2%IUI; no cnsino

medio diumo 0 perecntual de retido, IS dc 3,1 %; c no cl15ino medio nOlllrno e de 11,1 %. As,im, apesar

da critica a nao rctcn~ao fcita pelo pessoal do magisterio nesta cscola, 0 mimcro de rctidos nao e

grande.

Na Escola B. fizemo> a mesma questao sobre 0 principal problema da Escola Plural. A>

rcspostas dos professores apontaram para a nao reten\?ao (muito> chamaram de progressao

aulomatica). Ne>te ~aso, cerca de 87% colocaram que 0 problema da Escola Plurdl residia af e que isto

trazia outrd~ con,eqli6ncias, como a falta de limites. 0, dado, ~obre reten~ao di,ponivei~ no

!nfunnativo de Contcxto c Dcscmpcnho mostram 0 scguintc: ensillo regular dilmlo, rctidos - 0%,

o
"~E,te' dodo, ['oram conS!rufdo, para 0 Monitoramento do Inclusao, 0, dado' ",Iativo n distor<;fio idadelcicl" i,knlirica 0
"umo",. OU molltor. 0 pefcenlllal de alunos qlle passui um" idade dir"",me daquela exigido po," 0 cicio. E,te, d:uJo.' e."~D
,Ii'pun''iei, no site oflclal da PUB - wWw.Dbll.gn\..il...
101 Apc"" do m1mem pnrecer alto, urn do' diretores no, "I"nou ~"" ne,te mimem e'tao inclufdo' 0' aluno, ev"dido'
Segundo 0 diretor. no nolUrno Q publico e muito \'ol;1lil devido ;,,, trabalhll. Quando h;1 muit", de'empregad"'" p"'.,on,o C
"Iwe" evasao e baixo. mas quando ca, () de,emp",go 0' aluno' e"adem para 1T"balh"T.
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cidade. A re,p<Jsta do profe,sorado ainda nao foi evidenciada. Fica em aberto 0 desfecho da luta entre

PBH e os professore.s que resistem as mudan<;as propostas pela Escola Plural. Se no primeira decada

de implonta<;iiO da Escola Plural os professores conseguiram manter muilO da organizas;iio tradicional

o

Quanto a Escola C, os poncos professorcs que responderam 0 questiomirio llJ2 , colocarmn outroso problemas da Escola Plural e nao fizeram quaisquer referencias anao retens;ao. as dados rcJmivos a

retens;iio descritos no Informativo de Contexto e Desempenho mostrnm os seguimes resultados: enslllO

fundamen13l dinmo - retidos no T cicio 11,5% e no 3° cicio 0%, evadidos no 2° cicio 2,5% c no 3"

cicio 1%, a distoryao idade/ciclo e 19,7% no 2° cido e de 21,2% no 3° cicio; ensino medio dinmo 

retidos 22,7% e evadidos 0,9%; e no ensino medio notumo - 27,9% de rctidos e 14,1% de cvadidos.

Apesar de se colocar [rancamente a I'avor da Escola Plmal, a Escola C apresenta 0 pior qlladro de

reten<;i\o entre as trl!> escolas pesquisadas. E,tes dados revelam uma posi<;iio contradit6ria, pOlS a

reten<;iio contraria os princfpios defendidos pelo programa, mesmo sendo admitida pcla SMED,

Assim, analisando 0 resultado da pesquisa do GAME e da nossa pesquisa, percebemos qne a

posi<;ao dos professores [rente 11 Escola Plural e diver,ificada. Concordamos com 0 GAME quando de

clas<;ificou a posi<;iio dos prol'essores em 3 gNpos. Contudo, apesar de nao sabermos quantificar eo mensurar, percebemos que 0 niimero daqueles que se colocam contrfuios as proposta, da Escola Plural

nao e pequeno. Muitos ficam calados nas escolas e continuam as sua, pniticas como antes.

Pcrccbemos que aqneles professol'cs que siio ativos c propositivos e que buscam inovar sua lonna de

traballiar e a rotllJa da escola, nao estao em grande mlmero nas escolas.

A SMEDIPBH nao tern ficado parada, viirias iniciativas vcm sendo tentadas para vcncer as

resistencias dos professores e fon;:a-lo, a mudar sua fOtTIla de trabalhar e aIteral' 0 funcionamemo das

sua, escolas que depende mllito da sua posi<;ao_ Vma delas foi a crias;ao do GAVlFE. da GCPF, do

Acompanhamento da Politica Pedag6gica IUJ e, mais recelltemente, a cria<;iio do Monitoramento da

lnclusiio. Estas medidas sao fOltes, porem rcccmes. as resultados ainda sao imprevisiveis. Pon!m,

deixa evidentc que a SMED!PBH nao abandonolt scn prop6sito de IOmar a educa<;iio oferccida nas

cscolas municipais de alta qualidade para os meninos e meninas pobrcs das l'cgi6cs degradadas da

o

"', Cabe lembrar "qui que a dlre,ao cta ",eola coloeou em vOla,ao enlre 0' profe,sore.' <e a cscnlo devorla .'0 ubrir porn fi

no"a pe.,qui," c w cle, do,ejariano rc.'p[)ndcr 0 quo'lionario. Hou,'e uma vota~"O m.ci~o para que nao desenvol ";;,,emo, a
pc.,qlliso. Conllldo. conseguimos eolher info'ma0es no dire,ao. 110 secrela";o. IlO CERED. com alguns professores
(~OlLCOS) nos corredores, no lnformmlvo de ComexlO e De,empenho e 110 Projeto Politico Pedagogleo da escola.
, -' 0 OAVIFE e a Gereneia de Acompanhamento e A"alio,ao do Funcionamemo da Vida Escolal' flsealiza 0 cumprimemo
da lei e funcionamento di{"io das escolas. GCPF que antes era OCPP. Gerencio de Coordella,ao da Politico Pedagogi"a e
de Forma,;;o que pa,"ou a olllnr moi, pr<i,lmo d., e",ol", e """mpanhar a vida escola" A eria,ao do Acomp,mhamento
Escolar ,'om urn trabalh" c(]njunto <te vaTia, gerencla' " do, g"renoi"s T"ginnai, de .duca,,"(] .sui pT""i"nando a, c,colo.' a
bu,carem melhore, resutlad", "due"cio,,"I, m"dilicand" ,ua, rot Ina,. i\lem di,to, a partir <te llK)6" SMEOIPBH c,lou 0
Monitor.ment" <to t"etu,iio 4(]O ,,,,m "comp"nhanJo do perto 0 trahalho <to, e,cola, a panic de varios indic"ctorcs, por
e,emplo, <Ie vutncrahiliJadc <ooiat Ja rcgiao onde ~'la ,lluaJa e do, atun,,' quc "lendo e de Jc,cmpo"ho e,colar do, ailinos
n", avatia",;"' externa, cOm" 0 Si\EB, SIVIAVE. ENEM ~ Provo Bro,il. Todo, c'l", modid" que ~'liio ,endo lomada,
pela SMEIPBH for,,"Tii" a' o'eol., a mexerem no, 'ua' roli"",, pol., lem aum"nlado a pm""" .,,,b,~ ela,.
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nas escolas ua RME, mesmo com uma politica qne propunha nma rnudan.;a radicaL daqui para frente,o parece que a 5MED/PBH nao qller adiar mais as mudan.;as propostas pela sua polftica educacional.

5.6- A resistenda das escoJas municipals em allerar radicalmente a sua forma de organiza.;i'io

para garantir a impJementa.;i'io da Escola Plural

Na se.;ao anterior proeuramos mostrar que os conflitos produzidos pela implementa.;ao da

Escola Pluwl, envolvendo os diversos interessados na educa.;ilo oferecida pela PBH, vcm inteJferindo

nos seus resultados. ISIO ueonleceu porque alguns deles llsam de estralegias especificas para nilo nmdar

as suas rotinas e nuo ter que assumi, muis custos do que aqlleles que habitualmente jn assumiram. au

mesmo para nao perder 0 que conseguiram I.' que julgam que perderilo com a nova politica educacional

o

o

o

da PBH.

Consideramos que a implementat;ao da Escola Plural depende muito dus mudan.;us que devem

ocorrer na orgalliza.;ao das eseolas mnnicipais. 51.' elas nao ocorrerem 0 Programa nao sera

implementado. E, como vimos. praticamentc em todas as cscolas da RME pennanecc muito daqllilo

que foi combmido pela Escola Plural. au seja, as cseolas continuam, em grande mcdida, organizadas

scg\Uldo 0 modelo lradicionaL Esta resistencia das escolas em modificar 0 SCll funcionamento

cotidiano deixa pistas de que os resultados de.';ejados em terulos de eqllidade ainda silo insuficielltes.

Mas, 0 que fa~ com que as escolas tenhu tumu difieuldude em mudar u sua organiza.;ao? Encontrumos

algumas expliea.;oes para eSle rato nas teorias organizacionais. Porim, ate que ponlo e~las e~plica';Oes

valem pura a Rcde Municipal de Ensino de Belo Horizolllc?

o sistema de Pl'Ote~1io social brasileil'O foi motlludo sobre os principio.~ meritocraticos. nas

dCcadas de 30 I.' 40 do seculo passado. Como a educa.;ilo e uma parte importante do sistema de

prOle.;ao, 0 sistema educacional tambem foi constnlido sobre esta base. Assim, as cseolas que foram

sendo criadas estavam especialmente volladas para a classe media I.' os trabalhadores as~alatiados que

era um gmpo relativamente pequeno na sociedade brasileira. a acesso a e~cola era restrito, nao havia

vagas suficiente para atender a demandu erescente. As escolas lamhem funeionavam sob a orielllu~ao

do principio meriloeratico. E, por i%o, organizarum-se com uma teia de exigencias quc era melhor

respondida pelos alunos provenientes dos setore~ medios da sociedade e, por outl'O lado, difieulluva a

permuneneia de criant;a!; I.' jovens pl'Ovellicntes dos SelOl'CS poplliarcs.

o no.lSo sistema educaciollal, dcsdc a sua criat;ilo c cxpansilo. sempre foi dividido entre as tres

csfcras de govemo, isto e, federal. estadual I.' llluni<:ipaL Todos os sistemu~ eram orienludos pela

mesma lei de direttizes e buses da educm;1io, como, por exemplo, a 5692 de 1971. Mcsmo, os sistemas

e~tuduais e Illllnicipais estavam rcgulamcntados peJa Lei Fedcral, 0 que for~ava uma uniformidade
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o

o

o

o

quanta a organiza.;1io e 0 fUllcionamenlO. Assim, 0 sistema educacional brasileiro vern fUllcionalldo da

mesma forma ha quase 70 anos. Evidentemente que com mntos anos ol'ganizados da ITleSIlla fonna e

fUllcionundo sob os meSilla> principias, alTuigau-se un cullum cducacional esta forma de canccher a

educao;1io.

A Escola Plural se insurge cOlltra tudo isso. Ela se propos allerar radicalmente 0 funcionamento

do sistema municipal de ensino de Bela Horizonte. Ela considerava que 0 sistema que vigorava era

cxcludcnte, rfgido, anti-popular, fragmelltado, hierarquizado, poueo accssivcl aos Selores populares e

poueo abclta ao comrole socieu\rio sabre 0 fazer diario das cseola,. Em seu lugar a Escola Plural

huscava cOllstruir uma cseola acessivel a todos, illclusiva, demOCl'alica, com rela~5es simettica!; entre

todos aquclcs que convivem no sell dia a dia, voltada para as camadas poplliare, da sociedade

bc1orizontina e aberta a participa~ao da comunidade escolar. AJem disto, a Escola Plural bllscava

melhorar 0 desempenho academico dos seus atunos. Para isto, propllnha lUna cscola de qualidade para

as classes populares (SMEDIPBH 1994).

Se a Rede Municipal de Ellsino velll funcionando ha tantos allOS sob os princfplOs

meritocriiticos e as escolas construfrum suu organiy.u~all intema com este objetivo, e uma tarefa muito

difkil alterJI' esta fonna de funcionamento do seu sistema educacionul e a organizu~ao das suas

escola,. Alvel'ga, ao esmdar as dificllidades de mlldaw;:as nas organizm;:lies publicas, ,"geri" qlIe

e~i,tem 4 explica~6cs para estas dificllidades. A prillleira cxplica~ao advem de 0 fen6meno conhecido

como "dcpcndcncia de trajetoria". A segunda destaca "as caracterfsticas intrfnsccas as instirni~5es

publicas". A terceira destaca "a ausencia de legitimidade e apoio social para as mudan~as". E,

finalmente. a quurtu explicu~ao deslaca "0 problemu du u~ao coletiva". Procuraremos nesta se~ao

mostrar quais de8les urgumentos explicam as diJiculdade, de mudall~us organizacionais nus escolas

municipais de Belo Horizome e, con,equentcmente, na implementa~ao da E,cola PluraL

Segundo Alverga, a cxplica.;:ao da dcpcndcncia dc trajet6ria parte do principio que toda

organiza~ao pt'tblica, a medida que vai se constituindo adquire determiuadas caracteristicas intemas

que sao rotinizadas. Estas caracteristicas resultmn do aprendizado no contato com 0 meio ambiente

cxtcrno em que busca iutervir, oferecendo os bens e servi~os publicos para os quais foi criada. No

funciouamento da organiza~iio publica acontece a aprendizagelll tanto dos seus membros intemos.

quanto dos illdividuos que sc bcneficiam dos seus servio;:os. Estc aprcndizado cl'ia modelos subjetivos

dc pereep~ao do funcionumento da orgunizu~ao publica e dos bens e servi~os ofenudos. 0 modelo de

organizu~ao que se niou, a pel'cep~1io do ,eu funcionamento e dos ~ervi~o~ que ofel'ece e o~ PI'OCCSSOS

de apl'endizado cOllstl1lidos nas iutera~6es entre os atores internos e 0 ambiente extemo sao

construidos ao longo da historia da orgallizao;ao e tendem a criar tun caminho para ela trilhar que

dificilmeme ~eri alterado. A dire~iio iniclal de fllllcionamemo da ol'galliza~1io e reforo;:ada pelo seu
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proccsso historico. E cstc fcn6meno que e chamauu de dependencia de trajet6ria. au seja, urn

o fenomeno em que a> organiza~6es pl\blica:; tendem a continual' fazendo 0 que sempre fileram. Poi:;, 0

ambiente intemo e 0 externu a ela aprenderam a fazer destc jcito e SOlllente com eSllmulos muito

grande, n organiza~ao tendem nlterar a sna dire~ao inicial. Neste caso, sao nece>sarios uma grande

qunntidade de recun;os e urn tempo grande para que a llludan~a O1'gani~acional possa se proce:;snm.

(Alverga 2005)

o

o

o

DiailtC disto, entendelllos que as escolas, cnqnanto uma organi:.:a~ao publica, poswi urn

ambicme imcrno. historicmnente constmido, com rotinas aitalllente crislalizada:; e apreendidas pelos

seus morcs intemos e seus beneficiarios cxternos. Tanto os atores intemos as e>culas, quanto os

cxtemos a elas, constmfram urn aprendilado e constituiram um modelo de escola. Este mouelo vern se

rcproduzindo ao longo de tantos anos de funcionamento do sistema educacional de Belo Horizonle. a

modclo de escola fortemente presente e culturalmente apreendido C0 que os gestores da SMEDIPBH

chamaram de modelo tradicional.

As earacteristicas do modelo tradicional combatido pela Escola Plural silo, em linhas gerais, a

e:;cola seriaua, centrada apenas nos aspectos <:ognitivos. voltadas para reprodu~ao dos cOlllelldos

programuticos, hierarqui~ada, rigida, com processos avaliativos unidireciollllis (partindo do professor

para os aluno,) e voltados para a memoriza~1io dos conteudos, mensura~ao du desempenho individual

dos alunos, fragmcn13da, entre muras coi,a,. Estas caracteristicas forum apreemliuas cumo algu

nalllral a qualqucr sistcma educacionaL por isso os SCllS principais mores nao tinham motivos para

coloca-las em questao e procurar modific:Has. Pelo cOlllnirio, a rotina e 0 aprendizado proveniente,

delas tendem a refon;ar 0 seu funciunamenlo, segundo Alverga.

A Escola Plural bu>cuu alterar rJdkalmente u sistema edueacional e as unidade:; escolares e em

urn curto espao;o de lempo, segundo pretendia 0 seu primeiru eixo norteador. Segundo a dependencia

ue Irajet6ria, nenhuma mudan~a organizacional mai, profundo ocorre ue fOlTIla tao rapida. Epreciso

tempn para se constjtuir um proccsso hist6rico de aprendizagem. Istn explica, em parte, porque a

E,cola Plural nao conseguiu alteral' de fonna profunda as escola, da RME. Na verdade, nn decorrer

deste trabalho ja demonstnunos que a:; modifiea~6es que aCOllleceram nas cscolas municipais de Belo

Horizonte foram, em grande medida, aquelas que levaram a adapta~ao da macro 11 micro

implemenlao;ao. Enqlmnto no, aspectos intel1l1ediarios e profundos as referencias sao aqlLelas da escola

lradicionaJ. Para eonfirmar esm proposio;ao, citaremos flovamente a constata~ao do GAME sobre 0

flillcionamenlo do conjuntu das escolas ua rede municipal e ua atua~ao de sells profe>sores flU ano

2000, porlantn, cinco anos ap6s 0 inicio da implcmenta~ao. Veja 0 que diz 0 GAME sobrc as escolas,

"por diversas vezes, 0:; pesquisadores ficaram atonitos porque escolas indicadas
como 'plurals' apresentaram dctalhes grosseiros que nao se enquadravam na
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o
proposta. Algumas demonstravam equfvocos nas formas de interpreta<;ao desses
eixos, embora dizemlo-se "Plumls". Qutras, diziam-sc resistentes ao progrmlla c
apresentavam-se com praticas avanyadas voltadas inleiramente aos priocipios da
pl'Oposta e outras, ainda, eonslruiindo com dificuldades 0 seu projelO,
evidenciavam lutas intemas entre gmpos de professores, deootaodo, as vezcs,
convicyilo por propostas opostas, me meSIllO por desaveoyas pessoais de poder,
scm scnlido pedag6gieo, (GAMElUFMG 2000, p 59)

Ah';m desla visffo das escolas, cilaremos a visao de geral dos professores identificada pela

pesquisa do GAME, descrila assirn,

"podc-se idcntificar que hoje hoi 3 tipos de grupos de profissionais atuando na
escola: aqueles que acreditam ua Escola Plural, os que buscam entende-la para
incorpora-la a sua pnhica e os que nilo acredi13m na propOS13. (ldcm, 61)

Nas seyoes anteriores moslramos que as escolas que pesquisamos confinnam a descriyao feita pelo

GAl\ilE, ou seja, mantiveram muito das pniticas lidas como tradicionais. As mudanyas, em sua

o maioria, sao apenas formais. As referencias dominantes nas tres escolas silo aquelas combatidas pela

Escola PluraL

o

o

Em relay1io aos professores, lambem, encon(ramos nas 3 escolas urn quadro como 0 descrito

pelo GAME. Conllldo, perecbeIllOS alraves dos questiomirios aplicados, do material coletado e

analisado, das convel'sas informais na sala dos professores e no palio com os alunos, das reuni6es,

congressos e asscmblCias de que pmticipamos que h<i lillla predominllncia de pralicas tradicionais. Sc

houve urn momenta inicial de efervescencia do debate, logo apos 0 inicio da implementayiio da Escola

Plural, percebemos que agora ha mll arrefecimento deste debme. Consequentcmente, encontramos nas

Ires escolas pesquisadas, urn professorado mais preocupado em cllmprir as determinay6es da PBH e

atender as demandas buroeralicas exigidas pela e8cola, do que buscando construir projelos a serem

desenvolvidos colelivamenle pcla lUmia, Nao sabemos precisar como silo as aulas, pois nao livemos

acesso a~ ~ala~ de aula para csta pcsquisa, mas ao olhaonos 0 material didatico dos profcssores e a sua

di$po~i~1io para as aulas, tudo leva a crer, nas Ires escolas cSllldadas, que as aulas pouco saem da rolina

do qlladro de giz c do livro did:itico.

Vollalldo-se para os recursos, mostramos que houve urn grande esforyo da PBH e da SMED

em garanti-los. Pois. como afirmou a Seeretaria Municipal na epoca da apresenta"ilo da Escola Plural,

o progruma exigiria uma grande quantidade dc recurso, por isso, a nccessidade de envolvimeuto do

prefcilO e dos secretarios da area eeonomica nas discussiSes. Vimos que a PBB tern gusto cercu de 30%

dc suas receitas com educayao. Esle percentual fez 0 ga~lo per capita chegar a cerca de R$ 3000,00

por ahmo ao ano nas escolas lllllllicipais. Os OUlros rccursos tambcm foram utilizados em grande

quanlidade, como ja trmamos amcriormente. Coutudo, ao que lUdo iudica, sem querer emitir Ulll juizo

de valor, ou eles forum gastos de fomla equivocada ou forum inSlificiente~. Pois, ainda pCrsistelll, com
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positiva ou negmivumcnte para 0 progmma.

grande lor<;a nas escolas, as referencias da escola tradicional e os I'csu[13dos da inclusiio, ainda deixa

o

~i..: ,;J!
Cl~1
<"
U a I
·"1~o
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duvidas. Nao poctemos nos esquecer que ha lim CUriO cSpa<;o de tempo entre 0 inicio da implementa~ii, iii %'
- ""

da Escola Plural e os dius atuais. 0 tempo tambem aparece como urn recurso que pode cOlltribuin m §)
I ?
,.~

A dependcncia de lrajctoria Clima cxplica.;1io forte para as dificuldades da Escola Plural. Pois,

como ja advcrtiamos antes, para que a Escola Plural calha os lagros aos quais foi criada. necessita de

que as suas unidadcs escalares alterem profundumenle a sua organiza<;iio. Mas, como 0 modele

lradicional persiste, tanto intemamente nas escolas municipais, como em outras redes lO4 que fazem

parte do ambiente extemo e eompetem com 0 programa, hii uma tendencia 11 sua conti.llua~ilo nas

e:;colas municipais de Belo Horizonte.

Mas, se a dcpendcncia dc trajet6ria favorece a pernlanencia das referencias do sistema

tradieional na RME, vcjamos se oturas questoes organizacionais interferiram nas dificuldades da

o Escola Plural. Assim, Alvcrga para cxplicar as dificuldades quanto as mudan~as nas organiza~6es

pt\blicas, chamou a aten~ao para uma outra qucstao organizacional. Segnndo ele, as ml\dan~as

organizacionais silo proposms para serem executadas dc fOlma global. No entanto, as instillli~6cs

pliblicas conseguem alterar a sua organiza~ao de forma incremental e contfona, ou seja, pcquenas

modifica~6es ao longo do tempo. Neste seotido, de argumenta que uma das causas dos insucessos das

mudao~as nas nrganiza<;6es das institui~6es publicas estaria 00

"globalismo das illiciativas de mnda.nya.s que pretendem mudar 'tudo de uma
vez', como se todos os problemas fossem igualmente importantes. Ou seja, uilla
causa relevante para explicar 0 iosucesso das temativas de refOima
administrativa seria a incompatibilidade existcnte entrc 0 caratcr globalizante
das tcntativas dc l'cfonoa admioistrativa e a natureza incremental da
transfonna~iio institucionaL" (AIverga 2005. p 11)

o

o

Isto acontccc porquc diamc da grandc quantidadc dc objctivos a screm atingidos pela refol1oa,

os principais atorcs intcmos da organiza~iio sc1ccionam aquc1cs quc jnlgam scr impOitantes para

exeema-los. Normalmente e1es fazem mna escolha por aqueles objetivos que julgam ser de maior

imponiineia e quc, ao mesmo tempo, lhes trazem perdas menores e descartam os outros que nao lhes

intcrcssam. Alverga utiliza 0 exemplo da refornla do estado brasileiw proposta para os anos de 1990.

Foi proposta pelo governo. naquele.~ anos, a refomla do estado juntamente com 0 ajuste fiscal. 0

argumento oficial era que as duas coisas eraillnecessiirins e se misturavam. No entanto. os ,ervidores

das illstituio;6es pl\blicas diante de urn nl1mero grande de objetivos, se Illostraram dispOSIOS a cooperar

,.. As esootas da RIVIE convivem em Rei" H",iz(]nte com e,col•.' d. Rede Privada de En,inn e com c,,·ol.. .In Rede
Estadual de Ensino. Este cemlrio tern furle intluenci. ,ob,e a Escot" Plural ja quo rdo";. OS refo,enci.. do modelo
tradicional e ampti"" c'ompeti,'Uo p"r ""ultad",. Ah'm ,Ie que muitiJ" profes.,o,c' lrabatham conjuntamente "" RJl,1E e nas
omras redes de .nsino. Est. t,ltU inte,f"r.",,, re.,ul'ad", da E,enla PluraL poi" como ji lrolamo, ndma. alimema 0 mod.lo
,ubjetivo tmdicional. amplnmente a"oito e ref(lr~a a Ji,,,,;iio aJo[aJo iniciulmcnlC pelo ,i'tema educndonal.
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revelou uma gestora da SMED, 0 GAME COIlStatou que os pl'Ofessores consideravam este espao;o

eolelivo como fundamental para a vida das escola>, e descreveu assim 0 resultado de sua pesquisa,

"uma da> grJllde mlldan~as illtrod\llidas ,-,om 0 programa E5cola Plural foi a
priorjza~iio dos tempos coletivos no ambiellte escolar. 'tlldo era diliclilido e
Jecidido co/elivameme'. As I'euuioes pedag6gicas possuem unm po:;i~ao de
deslaque ne5te contexlO. Niio exiSle mais uma direo;iio ou uma coordena~iio que
decide e impoe. Exisle uma gesl1io democratlca, Conteudos, projclos, honirios
>iio decididos e aprovados pelo conjunto dos prolissionais da escola (grifo
nosso). Tudo e eompartilhado." (GAMElUFJ\;IG 2000, P 65)

o

com 0 aju,te fiscal e a reduzir a pressiio por melhorias salariai~. Enquanto que em rela<;;iio a reforma doo cstado se colocamm completamente contrJrios. Ou ~eja, a refonna do estado foi para a lata de lixo,

porque envolvia interesses fortemente cornolidado> e provocaria perdas maiores. No dlculo raciona!

dos servidores, colaborar com 0 ajuste fi~cal era melhor do que an'iscar na reforma do estado.

Em rela~iio 11 Escola Plural temo> que ela foi proposta para ser implememada de forma global e

modifiear radiealmente 0 sistema educaciollal de Belo Horizollte. Os seus objetivos el'am diversos,

entre os quais destaeamos a universaliza~iio da cobeltUfa e do acesso; a illdusiio de crian~as,

adolesecllles, jovells e adultos pobres; a melhoria do desempenho edueaciollal dos seus alunos; a

modiflca~iio orgallizaciOlml das escolas; a redu~iio da reprova~iio, repetencia e evasiio, entre outras

coisas. Entendcmos que os professores municipais. a partir do momenta que se iniciou a implallta~iio

da Escola Plural, teriam que assumir todos os objetivos propostos. Contudo, utilizando a explica~ao

proposta por A!verga, poderemos chegar a conclusao de que eles fariam uma escolha por aquele~

o objctivos que julgam de maior irnportiincia e corn custos rnenore~ pam eles. Diante disto, eSlariam

dispostos a assumir parte do Programa que nao alterasse de fonna radical a sua rotina, pois eSle e urn

falor que gem a sensa<;ao de perda, por exigir 0 aumenlO do 1mbalho.

Com fleou evidente na pesquisa do GAME e nas eseolas que pesql1isarnos, as escolas optamrn

por implemenlar parte do que foi proposto pelo Programa. Entre todas as modifiea~5es que foram

propostas pela Eseola Plural, aquelas que estimulam as reuni5es pedag6gieas e eria 0 eoletivo eseolar

foram as mais aeeitas pelos professores. Quando a legislao;ao pennitia as reuni5es pedag6gicas

semanms, pratieamellte em toda> as escola> elas aconteciam. No dia da reuniao o~ alullo> e"lm

dispensados 2 horas mai8 cedo, para qlle ela aconlecesse. Niio lernos dados sobre quanlas escolas

faziam-na, mas quando a SMEDfPBH suspendeu estas reuni6es a partir de 2005 para cumpnr 0

esrahelecido rela Lei Federal 9394196. houve manifestao;iio de pl'aticamente todas elas, como nos

o
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Niio temos dlivida de que para <:hegamlO> a resnltado> mais concJusivos sobre 0 efeito "lma deo lixo"Lo" C preciso nma pe>qni>a e mna amilisc mais qualificada. Mas, fica muito evidente que este

efeito vern acontecendo. Aqneles elementos da Escola Plural que siio hlceis de serem vistos petos

gestores municipais, as escolas e os professores procuram implementa-los. Ne>te caso, inclufmo> os

ciclos de fonnao;iio, a nao retenyiio, a ulliversalizayiio do acesso, a gestiio democrllti<:u, os espayos

coletivos de decisiio como assembleias, colegiado, e1eio;6es de diretore> e a Caixa Escolar. Mas,

aqueles elementos do programa dificeis de serem apreendido, a "olho nu" sao descartado> ou >ao

tratados como se nao exiSlissem. NeSle caso deslacamos, a avaliayao continuada dos proce>sos de

ensino e aprendi1.agem, 0 currfculo ampliado, os projetos pedagugicos, alterJy6es mais profundas na

orgallizayiio dos tempos e dos espao;os escolares, entre outnls coisas. Com is>o. temos uma rede

eseolar que ainda tern muilos problemas para resolver para que as eseolas atinjam urn nfvel de

orguniza~ao pr6ximo do proposlo pela Escola Plural. Enquanto isto, elas vao se comportundo como

o urn h!brido ou como uma organizao;ao em transiyao.

Alem da dependcncia dc trajeloria e do problema organizacional, Ulilizamos a lerceira

categoria proposta por Alverga para compreelldermos as dificuldadcs relacionadas com a

implemcntayuo da Escola Plural. Trata-se da "arglUnentas;ao sociologica". Ncstc caso, hi 0

reconhecimento de que a transposiyao de modelos organizacionais de um determinado lugar, com as

suns caracteri>ticus culturais, econ6micus, polfticas e socia is, para outro, com caracteri>ticas

totalmente diferenles, tende a niio conseguir atingir os seu, objelivos de mudans;as organizaeionais. A

trall.'lposis;ao de modelos aconlece, na maioria dos casos, em ambiente onde hU urn deficit de demanda

o

o

pela reforma (AIverga 2005).

Apesar, de tennos ouvido durame a pesquisa que a Eseola Plural foi plancjada na Espanha e

aplieada no Brasil, ou como afirmou urn dos dirigemes do Silldirede que a "Escola Plural antecipou a

LDBEN 9394/96, ambas de cmilio neoliberal, implantadas como exigencia do FMI e do Banco

Mundial." (em respo>ta ao questionurio para e>ta pe>qui>a), u E>cola Plural e uma polftica educa<:ional

quc nasceu da realidade educacionul de Belo Horiwnte e das escolus mnnicipais da prefeitura. Ah~m

disto, 0 programa niio estahelece urn modelo unico de escola. Ele admite que a organiza~iio devera ser

cOll.'ltmfda atraves do diillogo da escola com a comunidade a que serve. Para i,to foram propO!;lOS

vilrios cspa~os de cOllstn'yflo democratica da organizayuo escolar que melhor atende ,., demandas da

10' 0 <feito iata de iixo foi de,crito om pou,o oeimo. Tr.'._," de um aoocdo t:icito entre 0' e,ecutilreS e '" ge'tore,
publico,. Ou seja, 0' primeiro' .'0 mmpromolem a implemenlo, determinad", ponlO.' da poliliea propo,t•. em troea noo
implementam mltros ponw, que ,,,n,ideram prohlem,;tic,,,- Ne,t" c·a"'. jogam no lata de li,o 0, ponto.' da poiitica que noo
desejam implement'''. Ism aeon(eC"o mui,o em rela,ao. politica, que c,igem pora ,ua cxccu<;ao mUdan,a, nos
organ;zo,Oes public"" .lterando de fo,m" pro['und" 0 rotino de l'unc;onamento do< in'titui<;"e,.
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comuuidade. Ademais, a Escola Plural traz caracterfsticas proprias, nao vistas em outro, sistemas

educacionais.

Julgamos que 0 argulllcnto da transposi<;ao de modelo (argumenta<;1io sociological nao pode ser

considerudo para explicar as dificuldades relacionadas com a implemenla~1io da Escola Plural. E,te

Ilrgumento nao se sllstenta diante das evidencial; armadas pela pesquisa. Por rim, Alverga apresenlll

uma quarla calegoria anaHtica para explicar as dificlildade5 de implemenla~ao da Escolu PluraL Trata

se do "problema de a~1io coletiva".

Segundo Alvergu, 0 insucesso dus tenlativas de refonna un adminislra~1io publica ou de

modifica~(jes nas institui<;oes pliblicas e explicado devido ao [alu de II refonna ou mudanya

organizacional ser um bem pl\blico, port:l1lto, gera problema de a~iio coletiva. Para ele um bem

publico e urn tipo de bern cujo 0 custo de exclusiio e muito alto. au seja, excluir quem niio cOIllribuiu

acaba :;endo mais alto do que 0 bern ofertado. a bem ofertado niio e de uso individual. Assim, taIllO os

que defendem a refomla e [Ulam por cla, quanto aqucles individuos que niio fizeram nad3, ae3bam se

benefieiando deb. Trat3-se do free-rider. Estc faro provoca a desmobiliza.;1io d3quclcs individuos

motivados a leva-la a cabo. E provoca tambem 0 dcsintcrcssc daquclcs que de fora da organiza~iio

publica sc bcncficiariam da refomla (Alverga 2005)

Por Olltro lado, os indivfduos que se opiSem a politica 3C3b3nl por ganhar for~a. lsto ucontece

porque os apoiadores da reformu nao tern motiva~iio para defende-Ia, ja que tauto quem defeode,

quanta us que nao defendem sairiio benefieiados. Com iSlO, a reforma ou mudan~a organizacional

tende a frucussar por falta de apoio e porque os elementos favoniveis a ela ficam enfraqllecidos.

Enquanto os seus advcrsmjos cncontram·sc fortalccidos.

A Eseola Plural c urn poJitica educacional que aprcsenta custos concentrados e beneficio:;

dispcrsos. as custos incidem principalmente ~obre os professores. Percebemo:; e jii afirmamos is[o

antcriormente que existem 3 gntpOS de professores. Aqueles que assumiram 0 programa e que

procuram trabalhar segundo as ~uas onenla<;iSes. Um outro grupo intermediirio que mudam algumas

das suas pr5tica:; pedagogicus e outras continuam como anles. E mn lerceiro grupo quc rejeita

integralmente a Escola Plural e ignora as suas oricnta<;6es. Nas infortna~6cs que colhemos na llossa

pesquisa, niio identil1camos nenhuma saw;iio sobre aque1es professores que ignoram a Escola Plural e

sobrc aquelas escolas que continuum lrabalhando de forma lrudiciunaL Fica claro que tanto os

professures que "aderiram" ao programa, quanto aqllc1cs quc continuam trabalhando de forma

trudicional reccbcm 0 mcsmo salario. Nau lUI illcemivo diferenciado nem paru 0 professor, nem para 3

Escola. Ao perguntar um ex-gerente regional de educa<;iio sobre os incenlivos aos professores. ela

respondeu que
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"em 1996, foi dndn LImn gratific3<;:ao no contracheque, como inccmivo pela
implanm<;:ao do projeto. Niio houve cl'itcrio nenhum para iS10. Foi dado a todo~

os profissionai" indiscrirninadamente. Na verdade. isto nao foi 'incenlivo', mas
uma forma de dar urn 3umenlo que niio foi 3urnento, pois foi apenas urn
'pcndmic31ho', subre 0 qual niio incidin quinquenio, 13° salario e oulrlls
vnnlagens, Lernbro-me que foram cerca de R$ 80,00. Posso eslimm' que
equivaleria hoje a m3is ou menos R$ 200,00." (ex-gestura regional de educa~iio

e alualrnenle professora municipal em ,e,posta ao questiouiirio para a pesquisa)

A coloca~iio 3cirna frisou quc os incemivos alingiram a lodos os profes>ores da RME, sem

Horizontc, lUn desconhecimenlo, ou mesmo um olimismo em rela<;:ao aos professores e as escolas. E

ha, tamb6n, um otimismo em rela~iio ao programa. Pois, fica subentendido que os gestores

3creditaram que, ao apre:;enla-lo, colocando a publico os seus objetivos, nao baveria resistencia ou, se

existisse. seria algo pontual, lacil de ser conlomado, Mas a realidade lem se mostrado diferenle.

Alem da dependencia de trajetoria, a \llili7,a~iio da explica<;:iio que trabalha com os problema,

de Illudan~as orgauizacionais nos permitiu idenlificar que havia conflitos entre a proposta da Escola

Plural e 3 realidade organizacionnl das escolas qLIe comp6em 0 sistema municipal de ensino. EnquanlO

o Progranm E,cola PllU'31 pl'Opunha uma mudall~a radical c n\pida na organiz3<;:iio das escolas

rnunicipais. estas rcspondiam leutamente as proposlas de mudan~as. A partir desla categoria,

conseguimos entender porque apenas wperricialrnenle urn gnmde numero de escolas municipais

modificou sua organiza~iio pam atcnder 3 proposla do progmma.

distill~a(J. Assim, que motiva~iio teria aqueles professores que nao se identificavam polftica e

ideologicamente com a Escola Plural para alterar sua forma de trabalhar? Com certeza, ele:; leriam

POllCOS mOlivos para mudar sua fomla de trabalhar e as>umir outra:; obriga~ijes, alem daquelas que

rotineiramente eles ja assumem. E se os professores niio se dispu:;erem a mudar sua forma de trabalhar

e reorganll,ar ° ,eu ambicme, a Escola Plural niio sera implementada ou sen. apenas parcialmente

o implememada.

Portamo, 0 qU3dro que sc dcscnhou ao longo do caminho percorrido pela educm;:iio oferecid3

pela PBH rcvela muito este desinleresse dos professOl'cs cm altcrar sua forma de trabalho e,

cousequentemenle, as organiza~6es escol3res, Com isso, a Escol3 Plmal segue parcialmcme

impJement3da, trazendo um misto de educa~ao volmda par3 os pobres, principalmente nos 3spectos

fonnais (3S vezes pontualmente em algumas escolas nos aspeclos infonnais) e ainda com forte

presem;:a da organiza~iio tradicionnl no nivel da micro implemellln<;:ao e no cOlidiano das escola~,

A pnrtir dos modelos proposto" nesta ,e<;:ao, para analise das dificuldndes que cerearam n

implemema~iio da Escol3 Plural, vimos quc a dcpcndcncia dc trajeloria oferece uma boa explicn<;:iio. A

lendencia que ccrca as 0l'ganizm;:5es pubJicas dc cominuarcm fazendo 0 que sempre flzcram c muito

fortc. Dat, existir lm proposta do progran13 de um3 mudml<;:a radic31 das escolas muuicipais de Beloo

o
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Em rela~ao 11 lerceira catcgOl'ia analitica, que cxplica as dificuldades de implementa~1io de llllla

mudanya organizacional feila atraves da Iransposiyao de modelos de uma reulidude pam OUlra, nao se

aplica ao caso da Escola Plural. I,to porque, todo 0 desenho e 0 pmjeto desLa pQlitica educucional

nasceram da necessidade que a RME tinha de enfrelltar os graves prohlemas que alrave~,avam a sua

vida. Por fim, a explica<;1io atraves da~ dificuldades de irnplementu<;1io da Escola Plural utilizando

como categoria 0 problema de ayao coletiva ou do free-rida. Consideramos que esta explica<;1io se

aplica 11 Escola Plural, pois os incentivos para ade,1io ao programa eram distribufdos de fonna

indiscrimi.ll3da a tados os profes>ores. Logo, aql1eles que nao,e inlere,savam ou que faziam oposi~ao

a de terimn os mesmos incentivos e beneficios daqueles que se empenharam na sua implementa~ao.

Consequentemente, estes l\1timos nao terao incentivos para continuar a implementa~ao e deixam dc

apoi:l-Ia, diminuindo a demanda e aumelllando as difieuldadcs para imp!cmentayao da Escola Plural.

Estes argumentos respondem a questiio da dificuldade de mudan~a organizaeional que ccrca as

organizayoes publicas_ Eles serviram para revclar que as cscolas mtUlieipais, cnquanto organizayoes

ptiblicas, precisam de tempo e incentivos para alterarem as suas rotinas. E. principalmente, para

compreendermos porque as cscolas mllnicipais nllldaram POllCO a sua organizayiio e a sua rotina. Neste

caso. se a Escola Plural dcpcnde, em grande medida, das mudanyas nas escolas da RME de Belo

Horizonte para scr imp!cmentada, evidentemente que tera imensas dificllldades para atingir os seus

objetivos. Contudo, apesar da permanencia de muitos elementos tradicionais, algumas novidades

foram constatadas. Isto se explica pelo carater incremental das mudanyas orgmlizacionais. Mas. pelas

catcgorias propostas uqui para analisannos as mudml~as orgmlizacionais nas cscolas municipais,

podemos afimlar que sera necess:irio urn tcmpo maior, mna maior qualllidade de reCllfSOS, e incentivos

seletivos paru que elas vCllham a alterar de fOffim significativa a sua organizayiio e voltem-se para as

crian~as, adolcsccntcs e jovells pobres, motive pele qual foi criada_

238



o

o

o

o

6- CONSIDERA«;:OES FINAlS

Neste trabalho procuramos mostrar que as iillim3~ decadus do seculo XX revelaram que os

sistemas cducacionais de varios paises apresentavam problema, e que nlio conscguiam obler

rcsulmdos satisfmol'ios, na busca de urn melhor de~empenho academico daqueles individuos que

acessavam as sua, csco[a,. No Brasil, a ineficiencia dos sistemas educaciollais ficnva palente devido

aos elevados lllimcro, de rcprova~1io, repelencia e evasiio. 0 grande numero daqueles indivfduos que

abandonavam a e.<;cola, apo, sllces,ivos fracassos. fazia aumentar a desigualdade educaciotJal.

Enquunto aquelas crian~as e jovens provenientes das fumilia:; com fenda mais alta conseguiam ava.ll~ar

e chegar aos pontos mais elevados da rorma~iio ucudemica, as criano;as e jovens provenientes das

familias com rendas mais haixas nao cOIl!;egniam conduir as quatro primeiras series do ensino biisico.

E~le quadro cxigiu dos govemo~ interven..5e~ e reformas nos sistemas educacionais. Nas

decadas de 1980 c 1990 varias rdOiroas foram empreendida~ pelos govemos estadl.lais e municipais.

Acontcccram pelo menos 3 gerao;oes dela.> e cada Ulila perseguia ohjetivos di~lintos. A primeira

gerao;1io bUscoll-se melhorar 0 acesso. A segunda procurou tornar 0 sistema mais cficiemc.

aumentando 0 controle das comunidades sobre as escoJas e melhorando a oferta dos insumos

edllcacionais. Devido 11 insuficiencia dos resultados, uma terceira gera,.ao encontra-sc em andamento.

buscando melhorar a qualidade da ednca,.ao e a efetividade das escoJas.

As reformas edllcacionais nao perseguiam os mesmos ubjetivos, nuo apresentavam os mesmos

conleudos c nao foram ililplememadas da lllCSllla fonna. Diante di~to, foram identificados pelo menos

3 tipO!; difcrcllles de poJitica.> Oll rdonnas cdlleacionais. Uma voltada para 0 ace~so que propiie,

principaJmente, a melhoria dos insumos educacionais. Outra volmda para a quaIidade que prop5e,

entre omras coisas, 0 maior conlrole por parte da comunidade cscolar sobre 0 trabalho da eseola. E,

por fim. as poJiticas educacionais vohadas para equidade que propoem 11 reduo;iio das distiincias de

aprendizagens entre ricos e pubres.

Idenlirieamos, tamhem, a exi~teneia de pelo menos tres tipos diferentes de polilicas

educacionais voltadas para a eql.lidade. E.sta~ diferen..as advem da compreensuo de equidade

edueacional que os gestores pllblieos concehem. Exislem as politica~ educacionais que concehem a

eqllidade como maior oportunidade de acesso. Outras concebem que a melhoria da eqllidade significa

a ofcrta dos recllrsos necessdrios para que os individuos pobres pos~am ter as mesmas condi,.6es de

aprendizagcm dos ricos. E, pOl' filll, existe ulila concepo;no de equidade que eonsidera que os saberes

nno escolares das crian~as e jovens pobres devem ser considerado5 insulilos necessarios para 0

processo edueaeional. Neste caso, a escola deve allerar loda a !;ua organi~a<;uo para aeolher os altmos
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pobres e garanlir que eles possam tef um born desempenho educacionaL Neste caso, a educa~1io se

transforma em um dircito inalienavel das cria[]~us e jovens e as escoJas em um espu~o de socializa~1io

c de vivcncia das cxpcricncias educacionuis destes alunos. A Escolo Plural e uma politica educucional

que se encaixa neste l\ltimo lipo. E, como vimos, politicas cdllcacionais desle lipo apresentam grande

dificuldade de ser implementadas. Estas dificuldades lem origcns na necessidade de reJorma

organizacional das llnidades escolaTes enos conflitos com aqudcs intcressados que mai> perdem com

a sua implemema<;1io.

Os eslurlos que fi~.-emos sobre a Escola Plural, nos revclaram as dificuldades que cercaram a

sua implemenla~1io.Contudo, procurdillos verificar, nao so aqudas dificuldades propria, das politica,

educacionais voltadas para equidade, mas, tarnbern, aquelas vindas das cscolhas feitas pelos gestores

pl\blieos da Prefeilura de Belo Horiwnte, durJnle 0 seu proees50 de irnplcrnenta~ao. Proeuramos,

tarnbern, identif1car ate que ponto eSlas difieuldades e escolhas interferiram nos seus resultados e na

busca dos ohjetivos planejados. Entre as dificuldades proprias deste tipo de polftica, destacamos os

eonflitos gerados, a distrihui~iio do, seus cU';tos e a necessidade de mudan~as organizacionais e nas

rotina, da, escolas municipais. Em rcla,;ao as escolhas dos gestores publicos, destacamos a visao do

processo de implementa,;iio, a mobiliza,;ao dos recursos, 0 modelo de gerenciamenlo e gestiio e a

forma de implementa,;uo.

Inicialmente, fizemos uma aniilise do desenho e da forma como foi a sua constru~ao. Neste

caso, desejiivamos conheeer de perto 0 conlel\do da Escola Plural ever os seus pontos centrais. Alem

dislO, procllramos conhecer como foi 0 seu desenho, quem participou da sua elabora,;ao e como foi a

participa~ao. No primeiro caso, identificamos urn importante diagnostico da situa~ao da rede

municipal de ensillo que apontava os problemas que fazem parte da rolina do sistema educacional

brasileiro, como a reprova,;iio, repetencia e evasao, mas dcstacou, tamhem, as iniciativas dos

professores e das escolas para superii-los. Fica claro que a Escola Plural qllcria a cOlltinuidade destas

inicialiva;; que agora eontavam com 0 apoio oficial.

a programa propunha, tambem, llma sene de principios inovadores que passava a nonear a

organiza~iio e os objetivos das escolas municipai,. Entre eles, destacamos a f\lplUra com a escola

lradicional, com sua grade curricular. com sen "i,tema de avalia~uo. com a sua forma de progressiio e

de ent\1rma~uo. Em seu lugar propos reordenar os tempos e os espa,;os de aprendizagem. ampliando

os; ampliar 0 conccito dc avalia,;iio e modificar 0 seu regislIO; modificar a forma de entumla~iio e

altcrar a centralidade da organiza,;iio escolar que dcixa dc sct' os contel\dos programiiticos c passa a ser

as experiellcias sOcio-clllt.urais dos aIllnos, alraves dos ciclos de fonna~iio: acabar com a reprova<;iio

em massa e e,tahelecer crilerios e exig@ncias para a relen';iio; Icgar par.. a, e,colas a cria~1io de seus

projctos politico-pedagogicos que cstabelcceriam os objctivos do trabalho cscolar c a forma como elc
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,cria vivenciado. Na verdade, a Escola Plural propos llllla llludum;:a radical c imcdima na rotina das

escolus.

Quanto 11 participa,;ao na clabol'aI,;:1io da Escola Plural, constalamos que houve 0

envolvimento de prol"essores, pais, all1n08 e geslores. Contudo. cola participa<;ao foi reslrita e

direcionada. Oll seja, aquelcs professores. pais e alunos que foram convidados a participar eram

aqueles que ja desenvolviam ou participavam de alguma utividade ou projeto nus esculas ql.lc [ugiam

da roliaa tradicionaL Niio houve, inicialmente, 0 envolvimento geral dos prafe,sores, alrave, de

rcpl'csenta<;oes. Porem, dllIunle 0 processo de implementa<;iio foram constituidas varias arenas, em que

o programa foi colocado em discussiio. Entre eSlas deslacamos a Conslituinte Escolar nos anos de

1999 e 2000, as Conferencias Municipais de Educa<;ao e a cria<;ao do Conselho Municipal de

Eduea<;ao, Nestes momentos, a SMED/PBH estabeleceu urn amplo dialogo com as professores,

profissionais da educa<;ao e a comunidade eseolar e eoloeou os ponlOs eentrais da Eseola Plural em

debate. Ao final desles encontros, des foram reafinnados e aprovados quase na sua forma original.

Estes encontro, legitimararn 0 prograrna e vern sustentando a sua rnanmcn<;ao ao longo dcstc tcmpo.

Analise de seu diagn6slico e do scu desenho pcrmitiu afirmar que a Eseola Plural e uma

politiea edllcacional voltada para equidade, para insen;iio e transfonna<;ao social da realidade das

crian<;as, adolcsccntes e jovens de Belo Horizonte, Ap6s 0 conhecimento do conteudo e dos objetivos

do programa, voltamos nossa aten<;iio para a concep<;iio de implementa<;iio que orientava as gestores

mlllllclpals. Entre as diversas concep<;lies de irnplemenla<;ao, constatamos que os gestores

compreendiam que 0 processo de produ<;iio da Escola Plural era um processo complexo, Porem, eles

nao tinham consciencia da reslsteneia e dos eonf!itos que sCl'iam gcrados pelo programa, Tivemos esta

compreensao quando analisamos a quantidadc dc rccursos mobilizados, nao 50 para implementar, mas,

tambem, para sustelllar a Escola Plural. A prefeitura de Belo Horizonte vern mobilizando l1ma grande

quantidadc de recursos de IOda a natureza para 0 programa, Alem do, recursos econ6micos que

consomcm cerca dc 30% das suas receitas, a PBH constitlliu os instnJrnentos politicos, juddieos,

tecnicos, materiais e institllcionais para sustentar a Escola Plural. Investiu em refomm admillistrativa e

no plano de carreira par~ 0 magisterio municipal, contratou rnilhares de profcssorcs e outros

u'abaHmdores em educa<;iio, fortuleeeu a aUlOIlornia das llTlidades cscolares talllO na gestao edncacional

quanta na finaneeira, vcm fomecendo grande quuntidade de insumos educaeionais e aparclhando as

cscolas,

Apesar deste esfor<;o, pereebcmos que havia uma grande queixa dos professores sabre a

insuriciencia dos rccursos, principalmente, financeiro e tecn;co_ 0 Sindirede alega que os salarios

erarn baixos diante das novas exigencias colocadas pura os profes.sores, decon'clltes da Escola PluraL

Por eSle motivo foram realizndas pelo mcnos 8 grcvcs llcste periodo, alem de in(jrner~s paralisa<;6es e
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manifesta~6es. Percehemos que a a~iio do Sindirede contribuiu para forma~1io de llmu imagem

ncgativa cia cducm;:ao municipal e para desgaste dos ~ellS gestores.

Apos a am\lisc cia concep~1io de implementa~1io, verificamos como roi 0 prucesso de

;mplemenla~1io da E,cQla PluraL Tomundo como referenda os ponto~ centrais da E>cola Plural,

encontramos um quadro que mislum elementos da escola tradicional, combatidos pelo prugrama, com

elementos propoS10S por ele. COni;lalamus que llUS escolas ullalisadas por nos e naquelas avaliadas pelo

GAME, O~ cic1o~ haviarn ,ido implementudus, mas havia mna forte rcfcrcncia nas ~erie5: havia

flexibilidade quanlQ ao <:urr[cu!o, mas os conteudos program:iticos tradicionais, definidOS fiU programa

cia rede estadual de ensino enos livros didaticos, continuavam sendo utilizados em larga escala; havia

uma grande quanlidade de projetos sentlo desenvolvidos nas cscolas, ma, pennaneee a id6ia de que

somente a aula, restrita ao espa~o da classe, utilizando 0 quadro de giz e 0 Iivro didatieo 6 considerada

momenlO de aprendizagem; a referencia para organiza~ao dos ciclos sao as idades, porem a

enlumla<;ao procura agrupar os aluuo, segundo a seu desempenho academico; al6m disto, as

avalia~oes, a forola de regi,tro escolar, a queSlao disciplinar, os processos pedag6gicos ainda trazcm

U!; referencias da cscola tradicional com grande inlensidade, Esles dados mostram que ainda persiste

uma dissoniillcia entre 0 que foi proposto pela E,cola Plural e 0 que esta sendo praticado

rotilleiramente pelas escolas.

No entanto, percebemos que algumas mudan~as ja estao presenles na vida das escolas

municipais. Entre estas, destacamos os cuidados na reten<;ao dos alnnos, a diversidade de atividades

nas escolas, a aproxima~ao com a comunidude e a rela<;ao mais proxima entre todos os envolvidos no

cotidiallo da vida cscolar. E destacamos. aillda, a parlicipa~ao ua comunidade escolar no seu cotidiano.

Esta era uma recomenda~ao do programa que prop6e a intera~ao du escola com a sua comunidade.

Esta illtera<;iio deve aCOlllecer em assembleias, nas clei~5es para diretores, no colegiado, nas festus e

mividades diversas e na abel1ura da escola para eventos da comnnidade. Nas nossas anu!ises, vimos

que atividades envolvendo a comunidade escolar estao sendo rcalizada" Algumas atividades sao

obrigat6rias como as ilssembl6iils ordimirias escolares, a elei<;1io para diretores. a c1ci<;ao c as rcnni5cs

do colegiado e da caixa escolar. Conludo, em duas das escolas estudadas verificamos que muitas

oulras alividades sao realiladas, provocando urn aumento da presen<;a cia cOlllunidade no seu dia a dia.

A pe,quisa do GAME talllbem constmou a prcscn<;a da comunidade nas escolas que foram eSluuadas.

Islo leva a Crer que em muitas escolas da RME, a participu~ao da cOlllunidade estii se tomando uma

rOlina. Consideramo, que a participa<;1io C um dos pontos da Escola Plural que lIlelhor se encontra

implementado.

Pensando nos modelos de gerenciamento e gestao da Escola Plural e milizando os tipos

propos lOS por Nogueira, percehcmos que hOllve a preocupa<;uo em a8segurur uma bai~a
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programabilidade das larefas para a, escolas e, ao meSIllO, garantir uma elevada mtera~iio com as

COIlllUlidudes escolare>. 0 desenho do programa nao cstabdccia uma !iSla de recomenda~0es, fonnas

de organiza~iio e de a~6es rfgidas e viilidas para tada, as cscolw; muoicipai" An contnirio, ele

estabc1ccia principios gerais tais como inc1usiio, simctria nas rela~5es eOlre os atores que participam

do cotidiann cia escola, democratiza~iio das rcla~6cs, intera~iio, lolerancia, respeilo as direrenfas,

conslruo;lio colctiv3 cia OI'gallizm;:iio c das normas de funcionamento das e:;colus. Au meSilla tempo,

deixou para as unidades escolares, em conjunto com a suas cOllllmidades, 0 eSlubelecimento da melhor

forma de organiz3S'ao do, sellS tempos, cspao;os, curriculos, formas de tratameuto da disciplina, uso

dos reCllTSOS cseolares elC.. Ao exigir que as uuidadcs cscolarcs chamem as SU.1S comunidades para

participarem do scu dia a dia, os gestores municipais ampliaram a pos>ibilidade do programa de

avan~ar.

Quando analisamos 0 moddo dc gereuciamcnto c gestao ills escolas municipais, consideramos

que a autouomia das escolas era um elemellto importante uo desenho c na implcmcmm;:iio da Escola

PIma!' A autollomia proposta assegurava que cada comuuidade escolar deveria escrever 0 seu projeto

pedag6gico. organizur 0 seu tempo e espa<;o, defillir os seus objetivos e as compeU:ncias necess5rias

para utingi-los. definir a melhor forma de aloca<;ao dos recnrsos financeiros e materiais. entre ontras

coisas. A fomla como foi proposta a autonomia exige a participa<;:ao da comunidade no dia-a-dia dus

e>colas. Assim, como j5 dCSlacamos acima, as escolas da RME tern ampliado os espa<;:os e a

participa<;:iio da eomunidade no sell dia a dia, Umas escolas avan~aram mais. outra menos. mas em

todas havia uma presen<;:a maior da comunidade no sell cotidiano, mcsmo que scja para atender as

delermina<;oes da SMEDIPBH e do calend5rio escolar.

Assim. percebemos que a:; e:;colas municipais da prefeitura de Belo Horizollte implementarum

somente alguns pontos da Escola PluraL Porcm. nOUlms pontos relevantes elas continuaram presas ao

modelo tradicional. Buscalllos. entao. cncontrar as razoes que poderiam ter provoeado eSla difieuldade

em se implcmcntar totalmente 0 programa. Destaeamos. ncste caso. os custos quc as mudan<;:as

pmpostas trariam, prillcipalmcnte, para os profcssorcs. Na verdade. cstes aparcccram cm nossos

estudos, como 0 alor que assumiria 0 cuslo maior lla implemelllao;;:ao da Escola Plural, pois sao des os

encan'cgados de implemenla-la. Vimos que ao implemenla-la. des leriam suas rminas alleradus e,

principalmente, a sua carga de trabalho aUlllentada. Alclll disto, pcrccbelllos quc pontos importalltes

do programa contrariavam aquilo que eles cOllcebiam como elementos fUlldamentais da vida e'>colar.

Entre estes destucamos a reprova<;:ao e a relen<;:ao, a inclusao e a detemlina<;:ao du educu<;:ao enquunto

urn direito dus crian~as e adolescentcs. os cidos de forma~ao, u entlUlllUo;aO com base apenas lla idade.

a concep<;:ao mnpliada de curriculo, a reorganizayiio dos tempos e espa<;:os eseolares, as novas formu,
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de uvaJia<;50 e de registro e a democratizu<;ao nas rela<;Oes. Estes ponlos vem senrlo llmito

questionudos pelos professores e tem sido objeto de confiilO e displltas.

No entanla, nao fomm des 0, tinieos a assumirem us custos da EscoJa Plural. Vimo:; que a

administra<;ao municipal, os gcstorcs e tecnicos cia SMEDfPBH, alem daqudc5 pai, de alunos das

csco[as cOl15idcradas referendas tambem tiverarn ql.le arcar com alglllll onus. No entan/a. afirmamos

que, entre todos os atores que cercam a polftica educacionul da prefeitura de Belo Horizonte, foram os

profcs,orcs que assumiram 0 maior Cllsto da Escola PluraL

A oposi<;1io do, professores apareceu de diversas formas. Destacam05 as 511ccssivas greves que

ocorrcram dcsdc 0 inicio da implemclltn<;1io cia Escola Plural. Apesar de ser encaminhadas pelo

Sindiredc, clas contaram com um grande apoio dos professores. Este fato foi destacado pela ex

Secrctaria Municipal de Educm;:iio e, segundo ela, serviu para aumentar os problemas em rela~ao ao

programa. Consideramos que 0 Silldirede se aprnveitoll do momento em que a SMEDIPBH se

esfor~ava para implementar a Escoia Plural e que por este mOlivo enfrentava connitos em diversas

fremes, para tirar proveito em f11l1~ilo de algumas rcivindiem;:i'ies antigas dos proressores. Por esle

motivo, nao houve uma coopera~ilo do Sindirede pam a implemcll1a~ao do Programa. Pelo eOIltrario,

percebemos que a sua atua~ao, chamando as sucessivas greves e com crfticas as admiIlisU'a~i'ics e a sua

politica educacional, contribuiram para aumentar a oposi~ao il Escola Plural.

Alem das greve, e manifesta~oes publieas que tedam pesadas criticas il Escola Plural, os

profcssol'cS no interior das eseolas sc dividiram em grupo" Estes grupos tinham posi~oes diferentes,

cxistiam aqueles quc apoiavam 0 programa c procuraram inoval' nas suas pruticas educacionais. Urn

outro grupo, que nao apoiava e, tamb6n, nilo se opunha, fkava cm silCncio c participava dc alguns

eventos llas escolas. E, por fim, existia aquele grupo quc sc opllnha fortcrnenle aD progmma. ESlC

ultimo di,pulava espa<;:os nas escolas cum OS primeiros. Muitos professores que faziam plllte deste

tlllimo grupo eontinuaram a trabalhar como se nao existisse a Escola Plural. Eles ignoraram as

orienla<;:i'ies e comilluaram a trabaihar como sempre ll'ahalharam. Em alguns ca.;o,;, para cumpril' a

exig~ncia legal, simplesmemc deixaram de en,inar. Alern disto, segundo os gestore~ cia, escolas

analisadas, as licenps ~aude 3lnnemamm, assim como as falta~. Tambem, nao parlicipavam dos

projetos desenvolvidos pebs escolas e trabalhavam para que a ~ua rolina nao fosse alterada. Nao [oi

po,;siveI identificar 0 nllmero de profe~.,ores que se op6em 11 Escola Plurdl e nem qual a propor~ao

deles em rela~iio aqueles que aderiram e assumiram 0 programa. COllludo, pclas dificllidades que vem

cercando a sua implementa~ao, podemos afirmar que 0 seu numero e significmivo.

Mas nao foraIn apena~ 0, conflito>; qne lrollxeram dinculdade~ para a Escola Plural.

Idemificalllos que OlllrO~ problemas cm rcla~iio a orgaIliza~ao da~ escola~ lalllbem e~tao colocando

obstaculos grandes para a implelllenta~iio do progrmna. Um destes problemas e aquele provocado pela
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dependencia de trajet6ria. Ou seju, percebemos que us escolas municipais rem lima fone tcndcncia a

cOlltinuar a se organizar e a trJbalhar da forma que sempre fizeram. Este fnto 6 cxplicado pela cultum

escolar tradicional bastante enrllizada entre as professores, pais e alunos dus csco[us illuuicipai, c, por

isso, dificil de ser modificada de forma nipida. Consideramos tambcm que 3 Escola Plural csta

convivcndo com a Rede Estadual de Ensino de Minns Gerais e a rcdc privada que sao sistemas

cducaciolluis tradicionais. Neste caso, (emos mna disputa entre sistema, cducacionais COlli forte

tendcncia a pl'evalecer os sistemas tradicionuis.

Encontramos, tmnb6n, \Jill outro obstaculo para as mudam;:as organizacionais cias cscolas

llluuicipais pam implemenmrem 0 programa. Neste caso, observamos quc a Escola Plural prop5c lima

mlldan~a radical cm divcrsos pomos da vida das escolas municipais cm um Clllto espa~o de tcmpo. Os

profcssores ao terem que implementar uma serie de mudan~as, tenderam a implemcntar apenas pane

delas. Isto revela que as mudan~as organizacionais sao parceladas ou incrementais. E as mlldan~as

propostas sao globais. Ocorreu, entao, urn choque entre as propostas dos gestores municipais e a a~ao

dos professores que sao os implementadores da Escola Plural que tem trabalhado de fOlma contraria a

sua impleillenta~ao e contribufdo para os haixos resullados em lermos de mudan~as organizacionais

liaS escolas municipais.

Por fim, compreelldemos quc cxistiu tambcm lUll problema de a~ao coletiva como um

problema a mais a dificultar a implcmcnta~ilo da Escola Plum!' Vimos quc a PBH nilo criou nenhlllu

mccanismo de incentivo diferenciado para aqueles professores que assumirmu e passaram a

desellvolver sua priitica educacional, segundo as proposi~6es do programa. Tanto aqueles professores

que procmaram alterar a sua forma de trabalho, quanto aqueles que vern se opondo ao programa

cominuaram a receber sens sabinos nonnalmenle. Nao houve por parle da SMEDIPBR llellhuma

premia<;ao para a, escolas e professores quc vem apoiando a Escola Plural. Esta fonna de implemeutar

da PBR alua como um desestfmlllo, pois os professores para lrabalharem segundo as 0l'ienta<;5es do

programa tivcram aumentadas as Sllas cargas de trabalho. E, como 0 tratamento pela PBR lem sido

igl1U1 para todos os pl'Ofessores, 0 interesse em implememar a Escola Plural esta perdendo for<;as.

Considemmos ser necessaria a cria~ao de uma rede de incenlivos lanto para os professores,

quanto pam as eseolas que alterarem Slla organiza~ao e passarem a trabalhar segundo as proposi~5es

da Escola Plural. Esta rede seria um estfmulo e um premio aqueles professores e eseolas que buscando

llllla cduea~ilo voltada para a inelusao social de seus alunos, [em sua carga de trabalho U\imentada.

COllsequentemenle e,le, trabalhariam para lrallsfonnar as eseolas em Ulll espa~o de vida pat'3 as

crian<;as. udole~centes, jovells c adullOs pobres.

As analises da implemeuta~ao da E,cola Plural nos revelaram 0 quanlO e diffeil 0 processo de

prodll<;ilo de \ima polftica educacionaL Pereehemos que hOllve um excesso de volulllarismo pOI parte
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dos gestores publicos da Secretaria Municipal de Educa<;ao durante a implanta<;ao da Escola Plural.

Ficou evidente a falta de uma visao mais cientifica do proccsso de implementa<;ao. Au dar muita

enfase 11 necessidade de forma<;ao em servi",o, aos cursos, oficinas e seminarias vallados para 0

contclldo do programa e aos estudos das novas cOllcepS'0cs cdllcacionai" os gestores acredilaraill que

sena passive! veneer a resistencia daqueles professorcs que faziam oposi<;1io_ Houve urn grande

invcstimcilto em formayiio volmda, principalmcnte, para os doeemes. Mas, como virnos, nao roi

suficiclllC pam assegurar que a Escola Plural [osse implcmcmada e conseguisse alingi, as objelivQs

pluncjados, Acreditamos que a forma<;iio deveria ICf sido acompanhada de incentivos diferenciados

para aquclcs que implementaram 0 programa e, alem disso, deveriam haver omras fomla, de cohran~a.

Durante as analises, percebemos 0 quanta e diffcil dar corda de todas as variaveis que

interferiram na implemeuta~ao e nos resultados da Escola Plnral. Fizemos um esfOlyo em aprcender

todas aqnclas que estiio diretamente relacionadas com a politica c aquclas sobre as quais os gestores

tcm governabilidade. Contudo, sabemos que existem outros elementos e fatores que envolvem tanto os

implementadores, quanta 0> beneficiarios que sao diffcei> de ser apreendidos. Acreditamos que os

gestores publicos que desejam ohter hon, resultados na implementa~ao das suas politicus precisam

saber que estes fatores culturais, morais, religiosos e eticos tambem interferem nos seu> resultado>. E
preci80 eonstruir diagnosticos lllais realistas, identificalldo as fontes de apoio e as possiveis

resist€neias. Perecbclllos que 0 diagnostico da Eseola Plural, apreselllava uma novidade positiva. Ou

seja, 11 lllcdida que aponmva os problemas da Rede Municipal de Ensillo, mostrava as iniciativas

tOllladas pelos professores e pelas escolas para snpenl-los. Entretanto, 0 diagn6stico superdimellsionou

cstas iniciativas.

Enfim, sugel"imo> que 0 diugn6slico deve apontur os possivei> aliados e opositores da politica.

E deve >ervir de parametro para que os gestores publico., con,tmam coaliz6es de apoio e neulIalizem a

0posl~ao e contrihlIalll para aumentar a dcmanda pcla politiea. lnsi,timos na neeessidade de os

gestures ptlhlieos tralarem a implementa~ao de politieas como algo cientifico. E a questiio

organizacional das cscolas com maior cuidado, pois, foram e1as que contribufram mllilO para as

dificuldades da EscoJa Plural. Este cllidlldo celtamente evitara 0 desgaste do govemo com politicas

fracassadas e 0 desperdfcio dos recursos publicos.
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