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- HISTÓRICO DO PROGRAMA

/o programa de Cinoias Natuiis foi elaborado tendo por

base uma pesquisa oiantfioa, realizada graças participa

gao efielente que lhe emprestaram os diferentes membros d

setor educaõiónal, orientados pelo Centro de Pesquisas e Ori

entaçao Eduoaoonais.

Virtas foram as etapas dste Trabalho originado de uma

autorizaço do entao $eoretrio de Eduoaçao, Dr. Liberato S.

V. da Cunha para que se efetuasse urna revisgo nos programas

de ensino do curso prmdrio, dada a evid&noia dessa necessi-

dade demonstrada pelo 6rgo tonioo desta Seoretaria entgo

sob a direço do Tcnioo em Educagac, Alda Cardozo Kremer ,

sendo, posteriormente, pasto em execuç&o durante a gestao da

Profess8ra Sarah Azambuja Relia, T4onioo em Educaço, Direto

ra do Centro de Pesquisas e Orientaço Eduoaoionais.

A Indioagao de elementos para a revisao do 2rograma
de Cinoias Naturais.

B - Tonada de posiço da equipe de trabalho, Limada na

necessidade da pesquisa oiantfica de modo a atender no s6

os intersses e necessidades da criança rio-grandense - bsi

oos na dinamioa do processo da aprendizagem como também as

exignciaa da oonstante evoiuçao oientfioa.

C Elaboraço de um planejamento do qual constou;

1 - Estudo dos interasses e necessidades dos alunos do

curso prim$rio, levantados atraves de questionários por ales
mesmos eaborados, exteriorizano tida sua curiosidade em

face do que existe no Universo.

hse levantamento foi feito com o auxliode um formul$

rio em que se solicitava aos alunos que apresentassem pergun

,
tas s&bre tudo/que ales desejavam saber (ver anexo nQ I).

Dentre esses assuntos, a maiora se incluia e poderia -

ser reunida sob um ttuio Ciências Naturais,
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Tal inq.uJrito foi possível, dada a oolaborago valiosa das

Delegacias Regionais de Ensino, diretores e profesaBres das eseL.

colas pdbiioaa e particulares o Etado

2. Seisçgo do oontoiido doa questiondrios, relacionado, ape

nas, corn CinoIas Naturais, objeto do trabalho.

3• Tabulaço das resultados, para determinaço de freqt&n

oia dos diferentes aspectos dos assuntos enumerados., Nesta tabu

laçio leyou-ae em oonsideraço o sexo, o grau de adiantamento -

ou classe e a idade, separando-se, para estudo, a Capital e o -

Interior.

Os aspectos de idade oronológioa e grau de desenvolvimento

dcs alunos apresentam-se por demais complexos, verificando-se :

a) os limites de idade entre 6 e 18 anos, dispersados pele

cinco classes Que constituem. o curso primSrio;

b) frecitLnoia de assuntos, mais ou menos igual, em duas ou

trs idades de um mesmo nível de desenvolvimento;
-

o) £reqjtnoia.. de assuntos ou intersees, mais ou mens I-

gual, em duas ou tras Idades, apresentadas em nIvele de deseiw

voivimento;

d) idem, em relaçio ao sexo

amostra da Capital e Interior no expressou diferença -

significativa, levando a supor uma deoorrnoia da faoilidade dos

meios de divulgaço, principalmente o rddio, o cinemas jornal,

etc,, e uma natural evoluç5o das popu1açe.s.

Em vista de tudo isto, os fatores idade, nível de desenvol

vimento, localidade e sexo foram desprezados no final da apura

ço doa dados, levando-se em oonsIderaço sbmente a freqttnoia

dos diferentes assuntos.

4, B1aborago de um programa experimental, inIoo para as

diferentes classes do curso prImrio sob a forms de exercícios

experlnoias au atividades prtioas que no 6 elucidassem as

crianças nos aspectos por elas mesmas apresentados no que.stio

nrio inIcial, quando da realizaço da pesquisa oitada no item

C, l, como tambem as fizesse viver o método científico,

Planejou-se, ainda, que o Programa abrangeria as ma18 va-

riados aspectos das CIncias FísIco-NaturaIs, sendo, entretan-

to, apresentados por etapas:

a) Botnioa, Geologia e Higiene
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a) Biologia Geral

o) Zoologia

d NoQes de Ffsioa e Qumoa

A prflao das etapas nasceu di neoesidade de que paula

tinamente os pro as2res pudessem r atualizando seus oortheci

mentos

alizago de ua experincia 4l&to em algumas eco-

Ias da Capital e 7 niunicp±oa da 3 Região soolar, ãxperian -

cia que alcançou pleno xito, interessando alunos e professares.
sendo o programa indiscriminados coube a õaua profesor

selecionar os exerc1cios ue julgou interessantes e adequados

aos seus alunos, sua classe, ao seu meio, a outras matirias

de estudo, etc.

6. £xtenso do Programa Experimental, atingindo a tôtal

dade das escolas do Estado, interossando também s escolas pa

tioulares.

Por main de dois anos foi orograína desenvolvido pelos

profess&res, dentro das mesmas normas de flexibilidade que fo-

ram adotadoas na experiénoia pilto: liberdsd total na sele

ço das exerofelos que parecessem interessantes a alunos e pro

fosrcs, bern como lndependnoia, tambni total, entre os pro

fessres do urna mesma escola, ainda que regendo classe de um

mesmo nfvei ou adiantamento.

Em ro dessa flexibilidade aludidas eseulvou-se o C.P

O. E. , do organizar, em cada trmlno de ano escolar, a prova

final que doveria informar s&bre o rndirnento da aprendizagem
em Cinoia$ Naturais, dando-se ao rofessor a iniciativa de

elaborar essa prova, cujo conteddo abrangesse a parte do pro-

grama por :le deseznrolvi.doa Coube ao C.P.O.E., apenas, a orien

taço das tonioas eoomendadas para elaboraço das provas -

que atendendo aos ojet±vas da unidade de estude e s técnicas

empregadas io desenvolvimento do Programa, servissem como iu

trurnento iiilldo" pars apreciar o rendimento escolar.

7 - iotermlnaço do conteddo mínimo, relativo primeira

etapa da orso prim$rio, s6 foi possível no fim do ano de -

1962, face documentsço que durante a ae experimental as

escolas enviaram, peribdicamente: planos de trabalho, relatd-

rios, temas de alunos, cdpias de provas, etc.

Assim cada professor, atrav4s das Direçes dc colas, ji

dic3va, anualmente, os exerooios que haviaii desenvolvido. Assim:
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IANO

Botnioa: 3, 3, l, 60, etc,

Mineralogia, Geologia e Petrografia: 1, 36, 42,eto.

Higiene: 7, 9, 11, etc.

II ANO

Botnioa: 6, 8, 10, etc.

Mineralogia, Geologia e Petrografia: 4, 17, 22, etc.

Mediante, principalmente, stes dados que pôde

o C.P.O.E., realizar o estudo e determinar, a posteriori portan

to, de ao&rdo com a freqtIiicia doa diversos exerofolos nas di-

ferentes series do curso primário, o oonteddo thimo de Btani-

Ca, Geologia, etc., que se encontra ja' expresso neste Programa.

Exemplificando:

O conteddo iínimo de Botanica no l ano do curso

primário foi determinado, após o período experinental dc 3 anos,

pela sele o doa itens que obtiveram major freqttncia de esco-.

Tha por parte doa professares.
8 - Gbama-se atenção para os seguintes fatos:

- nenhum item do Programa Experimental, deixou

de aprescntar freqncia na sua escolha;

- quando essa freqft&nci foi pouco significativa

o item foi suprimido no atual programa;

- pequeno nÚmero de exerofotos novos fotam intro

duzidos para compensar lacunas evidenciadas no conteddo innimo;

- itens b que aparecem em maia de uma classe

dada a imnortnoia do assunto, oomo se verifIca na parte de Hi-

giene. Caberá ao professor desenvoiv-ioa de acôrdo corn o nível

dos alunos, isto , em maior ou menor profundi&de.

- O Programa de Biologia Geral, correspondente a

segirnda etapa, foi iniciado em 1964, apâs urn período experimen-

tal em alguza escolas da Capital e do interior do Estado,

LI - DIFICULDADES INICIAIS

Como era de presumir-se o lançamento do Programa



trouxe coiislgc dificuldades as mais diversas:

- certo desiqullThrio apresentado pelo professor

face a necessidade de substituir as tonioas verbalfaticas

rotineiros, com que aprendeu e ainda ensinava, pelo metodo -

eminentemente experimental que a mótria exige:

- embasamento deficiente e desatualizado dos con-

teIdos científicos;
- incompreno por parte de muItos pro±'ess&res

da necessidade de que seja dada nfase t6da especial mate-

ria Clnclaa Naturals, levndo-ae em coneIderaço o momento

eminentemente tonioo e científico da hora presente;

- dificuldades de relacionaLento das Cinoias Na-

turals com outras disciplinas do orrfoulo da escola primaria,

como: História, Linguagem, Geografia, etc.

- defleinoia doa estudos de CinoIas verIfica-

da j nas escolas de forrnço de profess6res prir4rios, no

oortunizando embssamento suficiente ao futuro educador;

- d±flouldade mi aoeitaço por parte do professor

de que deveria abandonar livros texto onde a rnstria estava -

desatualizada, bem corno no utilizar ttcnioas j superadas do

verbalismo monótono, em desao&rdo corn a psiõologia Iflfantil

e corn os objetivos das Cincias Naturais;

- Mecanismos inconscientes do professor quanto

sua resonsabi1idade na direçao doa estudos de Clenoiss: pro

gramas grandes, falta de bibliografia adequada, falta de ma-

terial, escassez de tempo para trabalo experimental, eto,eto

Afora stes fatres, outros h que merecem sejam

arrolados:

- defioinoIa de pessoal especializado na rgrio

T'onioo - Centro de Pesquisas e OrIentao Eduoaoionais da -

Seoretdria de Eduoao e Cultura do Estado do RIo Grande do

Sul, que nunca contou corn mala dc 2 pessoas pars orientaço

t4onioa de CInoias Naturais;

O Programs de CInoiaa, de início, no foi. obri-

gat6rio nas escolas;

e a matria em fooo, durante algum tempo, no -

f o pqsível de avaliao, por parte da Secretaria de Eduoa -

em oondiç6es semelhantes s que se fazia em relaçio -

aos conhecimentos de Linguagem, Matemtioa - medida que con-

tributa para levar o professor a julgar serem as Ci&noias -

Naturais disciplina menos importantes que as demais;
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- duiante algum tempo o professor de 2 ano

PRIMRIO ngo julgou neoessrio tratar de Cinoias, uma vez

que o exame de admisso ao ginsion no edgia esaa materia,
laouna sanada atualmente pelo que prescreve a Lei de Dire -

trizes e Bases da Eduoac Nacional;

- inezistnoia de bibliografia de nível prmd
rio que satisfzesse as exignoias metodoidgioss preconizadas.

III - O PROGRAMA E A CRIANÇA

Independente das dificuldades sentidas por v

rios professares e pelo pr6prio Orgo tonioo da SEC, as

crianças que, pela compreenso, esf&rço e entusiasmo de seus

profess&res vm vivendo o m4todo experimental, tg0 em oonsonn

cia corn reais necessidades de atividade so o verdadei

re incentivo que nos leva a proseguir, sem esmorecimentos -

no continuo orIentar o trabalho das escolas primárias do Es-

tado

Ds egi6ea Escolares do Estados em que se no

ta uma evoluço satisfatdria nos trabalhos de Ciências, bem

como de muitas escolas da Capital onde o trabalho eficien

te, temos o testemunho de que o mStodo e as tcnioas recoruen

dadas tm oontrIbudo para dar verdadeira aatisaço ariai

ça.

Desse testemunho, colhemos o seguInte episódio:

No rnuniopio da oldade de LivrameLto zona de

oamranha, uma Orientadora e Eduoaço Prim6rio o v.Lsitar -

uma escola Isolada, em dia de chuva torrencial, surpreendeu- :

se corn a presença de 100 % das crianças. Inquirindo profes -

sara e alunos soube tratar-se de urn dia especial para ales -

uma quarta feira - em que eram sempre estudados assuntos de

Ciências, r05g0 por tanta daquele fato. Levandase em oonai.

deraço situaço da e cola e mau tempo, sá o grande Intersse

do grupo justIfica tal

Outros relatos doa mais variados pontos d,o

Jstdo, nos informam: /

/

- O estudo de CInoiasD baseado na observaço
e experinoia da criança, tornou-se muito interesoint:

- Realizando atividades práticas o aluno apzende:

de corn fecILidade assuntos que, se teóricos, no poderian -
/ ::.

ser compreendidos:
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-O trabalho em bàse experimental ostabeleoe maior

interc&mblo entre lar e escola, pois a criança teflde a repetir ,

para a ear.ia, coisas interessantes que descobriu na escola('pra-
zer cia redescoberta)

- Desenvolve o espírito de oolaboraçao, pois o es-

tudo supe partioipaçao tfetiya na coleta e oonfeoio do materil;

- Meio eficiente de integrar alunos tíxnidos no gru

po pela camaradagem que as experiências aoilitam;

- Desenvolve extrardinàriamente a linguagem oral

e escrita pelas oportunidades que o pr6prio mJtodo impe;

- Nas esoola em que o trabalho se faz rios moldes

em que o programa sugere, as crianças sá querem estudar Cinoias,

fato oompreensvel pelas indmeras atividades quproporoiona;

- Contribui para desenvolver na criança o hábito -•

da pesquisa bibliográfica, pois aLUn8 problemas levantados em

õlasse podem ser entregues s crianças, afim de que busquem solu

ço para os mesmos;

- Facilita a integraçao do aluno em seu meio, pela

identifioaçao com os seres que o rdeiam e pela oompreensao dos -

iue n4 ontinuexte

- meIo roioso ric tIdo cL ter 3ar o

criança, principalmente de meto cada vez menos supJti -

doss, pela compreeno dos fenmenos naturais, dc suas leis, osu

e efeitos;
- Contribui para a formaço moral e religiosa da

criança, pots nenhuma outra matria oferece melhores oportunidades

para surpreendermos a presença de um Ser Superior que criou e

ordenou tdas as coisas; etc., etc.

T&das essas oportunidades educativas se devem, em

ultima analise, ao fato de que o k2rograma foi calcado rios verda -

deiz'os intersses da criança, unia vez que o mesmo

teve por base uma pesquisa entre escolares.

Convencidos que somos do valor do trabalho que vi-

mos realimando na esca primária do Estado, e embora coin as

manentee diflouldades'numer4rio para divulgaço do mesmo, no 1%
Centro de esquisae e Qrientaço Educacionais da Secretaria de

Eduoaçgo e Cultura do Rio Grande do Sul deixado de levar ao oonbe

cimento das autoridades educacionais bresileiras o relato de suas

rltzaçes, Quer atraves da Revista do Ensino - -orgo oficial -

de divulgaço d SEC -

quer atraves da distribuiçO do Prçigrama -



CENTRO REGION:L DE PESQUISAS EiJCACIONAI3 DO RIO GRMDE SUL

de Cinoias Naturais tara a Escola Priuria aos Setores eduo

conaio dc todos os Estados da eãeraçao, h empenho em que o

4smo seja conhecido, e1mais do quo isso seja critioado

iJao em o Centro do Pesquisas o Orientaçac Edu

&cacionais da SEC, dentro de suas iimtaçoas, poupado osfor-

ços no sntido de auxiliar o professor nas suas tarefas dooe

tes:

- Expodiçao de comuniäados

- Cursos e L1iss'es pedag6ioas em todo E.tado,

onde tm colaborado tambem 1Drofesses de todos os nvis de

ensinos

- Cursos intensivos para Orientaves de Eduq
cao Priinria

- Estágios no pr6Drio (ro tcnico, o C.P,O.E

Compreendendo quo o trabalho educacional obra

comum que nenhuin nfvol do ensino pode ficar estanque, sob

pena de quebra de unidade, a pr6pria UniversidaIie do Rio Gra

de do Sul, atraves de zeus elementos especializados, vem col,
borande o aoanpanhando o desenvolvimento do estudos de Cin-

das Naturais.

Ao finalizar o sincero relato do cue tem sido

a vivncia do Progroxna de Oinoias Naturais na escola primLfria

do Rio Grande do Sul, peraitimo-nos fazer um apelo aos estu -

diosos do assimto no sentido de publicaços que viessem auzi-

liar o professor primario rio-randensc na atuaiizago den-

tifica tao indispensdvel ao bom desenvolvimento do seu traba-

lhe docente.

•

IV - CONsIDERAÇS PIiAIS

Devemos ao Centro Regional do Pesousas Eduoa

cionais do MEC, no Rio Grande do Sm]. - na pessoa de sou Dire-

tor, o eminente Professor Alvaro Magclbes - mais esta oport

nidade do divular a eistnc1a de um trabalho, na escola pr

cária, quÔ so realiza sin base científica, atualIzada, vindo -

ao encontre das necessidades reais de um país em desenvolvi-

mnto, eemo o caso do Brasil,

Pais de inoa1culíves e ainda inezioradas po

sibilidades deve ter como uma de suas motas a do proporcionar

a seus filhos ambiente escolar - em todos os níveis - Í'avor-
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vol ao iesabroo1iaz' do ronia itorsos o1o otudo tonioos

9 cientfficos. Isto s$ BC posit±vard o Q ooc:1u r1ricL,. o

crjc a p -irnri, toiie conccinoia do oua rcoonxabilida

de o dos altos 0bj013iv0c que devo ter soo nvo1 do onsrto

Paz-.so sntiz i noooidadc do vxÍ coio deoi

didO prine1almente &w autori dos educceonaii, on prol

a intonsifioaço dos esttdo das Ci7neias P ice aturis niz

atezid,iinento riais ativo & oontfnuao r000 aoi da lJnoøco

rc*, etc.

!.l cria ser cc ctiado na mcdiQo

que ouaatro £mgor±rl

- naior d11aço sbro a in .ox1noia o noco

sidade dos estudos cicnticos, corno ro:onsdvei clo rocro

so do bon-estar de seus 1abitontes, rncfl.oria C

çes de alinenthço, nde otc

- r altar'a obritoriedso, rovita

lei, doS cotudos Oi1tffiOO5

- considerar ue a Lei do i.rotrisoo e Bases da

Ec1ucaço Naoonal orossa a tndtncia do das -nvolvionto d

eurocs do nfvol :idrio o die, oio: à: •noooscidcdc ro

gionais;
- contribuir gera sua oja nate valorisado o

trabaTho do t&nico, do o orrio cocialisado;

estiraular a ubiieaço do iivroe cuo Zacili-

tem o desonvolvinonto doi 'rorezaao

- roconendar ao øoneofloe Podora±e o tadua-

is de Educ&o, através do as o oratnonto do c3entos ospcoi,Q.
liados en Oinctac Naturais, rooven, uoibdiocuontc, tovi

nontcs do osttlo, oriontaçao o oontrlo do onsno cientfi-

co na escolas couo, or occalo, a iocicndao do Consaiho-

Federal do dducctçao sabre a drotoqao dos Recursos sturaie

- esclarecer qato ao roooncoito do dUG 05 -

tuüos cientíicos, onsioc., contribuon rara lavar os •o

eoiadisas ao natorialisno que aniquila, quando realidade,

quto nais e con,oeou os fon8nonos naturats o note nos apr

na !ntiidado deL; sroo, cats o Los o ntfr a oist

eia de iii &oricr, cobrotural, suo roviu t&cLs as

sac e orgsnieou a 1oraonia universal; etc, ,ctc

PBrto Alegro, 15 dc setembro de 1%4
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CEW0 IdIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS

DESÃOPAULO JiJJL

WERSITARIA End. leleg. CENTROPESOUSAS

8ASij CAIXA POSrAL 5031

From

Dr L. Nukherjee of Lucknow University, India

Unesco xpert in Methodology o
__

TO
Dr Anisio S Teixera,
Director INEP

Rua de-I1preasa
- aneiro G.B.

Dear Prof Anisio,
While at Sao Paulo, I found a number of persons

interested in Hindu Philosophy and during the holidays in January I

prepared a course o± three lectures on the historisal development of
Hindu PhUosophy in tiree ages : Ancient, Medieval & Modern. I got
these translated into Portuguese and before arranging lectures I sent

a copy of these lectures to Unesco Head Quarters at Paris for

the necessary permission to deliver lectures and to publish the lectures

in article form for eventual publication in some journal of Brazil.

attached to

Centro regional de

CAIXA POSTL 5031

I. .

1 I'TXC HACjQ
Pesquisas Equcacionaisjie 5a0

Sao Paulo. TUO

? P 0? ÇP

Sao Paulo Dated the May 1963

Before receiving the permission and while waiting
a copy of the three lectures to you at Rio de Janeiro

had left for U.S.A. and rof Ahmir de Castro of CAPEX advised me to

hold them on awaiting your arrival in May. In the mean time 1 have

been permitted by the Bureau of Relations of Member States to deliver

the lectures & publish the papers if necessary.

DR lairty, the Director of C.R.P.L is arranging
for the lectures in Faculty of Philosophy in ao Paulo. But I feel

that if these are published in any paper may reach a wMer public.
I am therefore sending them to you to see, as I know as a philosopher,

you will be naturally interested in reading them and if you feel they
are worth publishing, you may kindly arrange for their publication.

Needless to say as a Unesco man, can not accept

any remuneration or honorarium either for the lectures or for the

published articles0

Hope you found your visit to U.S.A. useful.

With regards0
Yours Very Sincerely

Lalitkumar Mukb.erjee BRAZ ED/b
C,R.P.L Sao Paulo,


