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0crescimentoconsistcrporumlaclorfitsaprendizageme'poroutro'
no desenvolvimento natum] de mtsculos, nervos, ossos c modos de proceder'

A natureza concede arnpJas possibilidades para o desenvolvj-mento do

corpo humano, ;;; ;a o-oo""ndizagern iri decicJir quais dessas possibilidades
d ' ."'-- ;--- N n#i rri rl=rrleq hi n'l6oicas. tais cCImo dor

serao realazadas, rsto ern relaEao a atir,cr-dades bicll6gicas, tais GCImo dormir e

comer, pois ;;-;; "r"i.tu, 
mais sociar, cclmo a linguagem, as ertlvidades econQ

rnicas e religriosas sao quas* que inteirarnente produto de aprendizagem propo5

cionada pela sociedade. d o -
0 caminho cia aprendizagern nio 6 urna longa e lagar0sa subida' ser0pre

com also ""i;ffit';*t;o;{;i.;:-;"a; 
oia; cbnsistc,.ao contririo' em encos

tas escarpao*=-ono" irduo a o es.iorEo dispendido par* aprendcr. As vezes, e.[

- ..

trc essas escarpas, surge urn platc em que.5e pocle, quase sern nenhum esforgo'

;;;.;-;ipidos elvangos. por exempro a o meninr: trabalha duramente para aprender

a equilibrar e chutar a bnra a mas, urna vcz adquirider essa habilirlade, poclerd

contentor-sE com e1a durante anos" A" meninet:zinha clisperrcie muito esforgo para

aprender a compor as letras numa ca.rigrafia. lirnpa e 1=eminirra. Aprende isso dos

cinco aos dez anos e , depois, domintr a tare'i=a* Nas sociedades simples, imut5

ve,-s, o oaoi"=";;a" a j6 senhor cta maior parte clas iaz-e'ras rcsurtantes de g

prendlzagem. conhece soluEEcs payEr a maioria ck:s probler,as da vidao Pa"* ele,

o aprendi=.Oo est6 quase completo o g- 
- mesmn .,Ho occrre na sociedade moderna em

transforrnaEso, oncle a vicla social rnuda tanto qu; ' i'Ui"iU'o nu"essita conti

nuamente aprender a se aclaptar it-not*t cr:ncli-96es'

N As tarcfas q;; ; indiv{duo deve erprencler - CI's tarefas cvolutires ch

vida - soo os fatores que constituem o crescirnento saudavel B satisfat6rio em

nossa sociedade, sao as cuisas que uma pessCIa deve aprender para que os og

tros a julguern uma pessoa razoaverrnente 'feriz e rrenr sucedlda' Par:a que ela

m*sma se julgue assirn. A tare-Fa evolutiva surge ern deterrninados momentos da

virJa do inaiirirrru e, se rearizacla c.rn 3><ito, od*lhe'i'elicictade e }eva-o a ng

vos 6*ito= em tarefas posteriores; o fracassc, aD contrdrio, conduz h infelL

ciclade, i desaprovagao da socieclade e ; rii ficuldade na realizagao de tarefas

posteriores' ,- r----..^ ' d rrarnente biol6gica,0 prot6tipo da tarefa evolutiva A a formagao ' 
pL

dos 6rgtos no embriio. ,,rJessa evolug5n, ceicra drgfro tem seu tempo de origem e

esse -fator kg'g-i-ia" importantc queinto ' ].qg-t{ o'.tltlli: se' por exeitp}o'

o olho nfio apar=,cer na hora certa, nunca mais poderd cxpandi r!.se prenamente 
'

o"i= ja terd chegado u rnomento do crescimento rdpirlo de alguma outra parte que

tentar6 oo*in*r-I regiio rnenos ativei e suprimir a tendancia retardada do olho

para se exPandir.
Depois quc o 5rg5o come*ou a se descnvolve:: na trora certa ' 

outro fa

tor tempo d;;;"*in*"i uma fase ai,rJ* rnaj-s "dti"o de seu desenvolvimento:par=

que possa s'r compretamente suprimido, ou grandemente rnorlificado, um deterrnl

Iuoo-6"gfro tem que ser interrompicro durante as primeiras 1=ases de seu desen

voluirnento. , . Depoi s da feli = ir"rpnr; ;; ur,., 6"95o em estado ernl:rionirio , eIe

poder6 ser estropiadc ou atrofiacro, rnas sua neitui-e.za e sua pr6pria existancia

n6o mais poc.lerfio Eer destru{ das pe}a i nterrupgflo clo cresci'rnento o
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O 6"g5o que perde seu momento de ascend6ncia n5o estS condenaUo aP1

nas cCImo inuivfauo; p6e em perigor flB mesmo tempo, toda a hierarquia org3nica.
A paralisagHo, portanto, de uma parte em rdpida evolugHo n5o s6 tende a supql
mir temporariamente seu desenvolvj-mento, como tamb6m a perda prematura de sg

premacia para outro 5rg5o qualquer. Tencle, tamb6m, a tornar imposs{veI o {g
torno & clomininsla da parte suprirnlda que fica, assi-m, permanentemente modifi
cada,.. O resultado de um desenvoivimento normal A a relagfro adequada entre o

tamanho e a fungHo dos 6195o= do corpo: o ffgado de tamanho adequado ao do es

tfirnago e ao dos intestinos, o coragio e os pulm6es bern equilibrarlos e o siste
ma vascular com capaciclade exatamente proporcional a todo o corpo. A paralisa
gE, do desenvolvimento de urn CIu mais 6"95o=, pode torn6-1os desproporcj-machmen

te pequenos. fsto transforma a harmonia funci-onal e produz um indir{aro defei
tuoso.

Essas tarefas evolutivas do corpo, puramente niol6g'icasr ilustrem
a ess6ncia das tarefas bio-s6eis-psicol6gicas de que nos ocupamosr Se a tarefa

H 
^'tnaCI tCIr rearlzada em tempo hinif , nfro u*t€ bem r:ealizada e este fracasso deter

minard um insucesso parclal ou total na realizagHo de outras tarefas futuras.
Vejamosr por exemplo, a tarefa de aprender a ler. Nurn determinado

momento, entre as idades cJe um e dois anos, a rnaioria das cr5-angas domina os

elementos essenclais da fala e da linguagem humana. No fim do segundo anor elas

tem ainda muito o que aprender, mas jd estar5o bem adiantadas, Aprendemm a fg
Iar. CerLos dados, colhidos nas paucas informagEes que possuimos a respeito de

criangas que nHo tiveram companhia humana. nos primeiros anos de sua vida e que{

por isso mesmo, n5o aprenderam a fa1ar, provam que a tarefa de aprender a fg
Iar, fora do tempo oportuno, 6 extremarncnte dli=Icil e que talvez nunea chegue

a ser integralmente realizada. 0 segundo ano de vida A o per{oclo crucial dessa

tarefa. E se n5o ff;r aprcndlda nesse periodo, tal fracasso impedird * reallza
gHo de outras tar-efas gue dependem, em grande parte, do llnguagem.

A
a

0rioern das Tar"efas Evoluti-vas
.t--dca*JErere

. _, . Com o crescimento, o indiiv{duo adquire novos recursos f{sicos e fi
sltrrogt cosr As pernas clos beb3s crescern e se rclbustecem, permitindo-lhes andar.
O sistema nervoso da crianEa torna-se mais complexo, permitindo-Ihe racj-ocinar
com maior sutileza B cornpreender a complcxidade de assuntos como a aritm6ti"a.
O indivfduo se depara, tamb6m, com novas exigSncias e expectativas da soaieda
de que o cerca. Do beb8 cspara-se que aprenda a andar e da criangar QUB apr-eg

daasubtrairedividir.
Essas r'orgas internas e externas contribuem para fixar uma =6.ie

de tarefas evolutivas quc o indir,riduo terfi que dominarr sB guiser trransfortrto,r-

-sE num ser humano feliz.
Algumas tarefas clecomern, pri-nci-palrnente, cla rnatumgdo f{sica, cg

ffior por exemplo, aprender a andar, aprender a se comportar decenternente na ado

rcu.bn"ir, com o sexo oposto e (.o caso das mulheres) a se ajustar i ,"nop.u=f,
na meia idade.

0utres tarefas decorrcm, princi-palmente, da press5o cultural
ciedade, como aprender a ler e a participar da vida em sociedade como um

df,o socialmente responsdvel.

da so
E

cidg

* Transcrito de Childhood and Society.
1950) p6st. er '

PgfqgnqHtv, C. H. Stockard. ( Nev'',

Erik Erit<son. I New York I lc"/. Vrl. Norton ,

de Erikson sEo Ue f[e-IlUs:--cgl$]as-gf
York: \i,J.W. Norton, 1931J.
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Hd urna ter.ceira fonte de tarefas evolutivas , a saber: OS valores

pessoais e as aspireg6es clo inclividuo, que =fi? parte de sua personalidade, do

seu ,,eu,r . A personali dade ou [eurr surge da agio tn"{p"o.o cle forgas org&nicas

e ambientais. Com o desenvolvimento clo "eu" , a personali dade transfor'lllcl-se 1 cg

da vez mals, erfi uma {=orEa aut6noma no desenvo}vimento subsequente clo individuo.
Aos 3 ou 4 anos, j5 a o*"=onoliclade clo indir{uro define e r-ealiza; cofll efician
cia, suas tarefas evolutivas,

poclem ser apontados corno exemplos cle tarefas determinadas primordl

almente pelos motivos e valores pessoais do indir{dro, "a escolha cle uma ocupa

g6o B o preparo para a rnesrna, a aqui siEEo dc uma escala de rralores e de uma fi
rosofia dg vidatl. 

'vv.rst .. *-Y-- 

d -r'
As tarefas evolutivas poclem decorrer, portanto, da nutumgao f1-=L

tror da pressfio cle progessos culturais sobre o indiv{duo, de desejos, asF-ra6uu

e valores da persornlidade que surge e, na maioria dos casos, dd combin$o eg
ses fatores em atuagdo simultfinear

o ftiiomento Pr6nrio Fara

-.@#

Duas s6o as r-az6es pelas quai s o conceito de tarefas evolutivas A

de grande utili-clade para os educadores. Em primeiro lugar, ajuda-os a descobrir

e a determinar os prop6sitos da educagfio nas escclas. Podemos conceber a educa

g5o como o esforgo da sociedade oo"ol=rril;E" cla escora, ajuclar o indiviouo ;
realizar algumas de suas tare'Fas evolutivas.

A seguncla utiliclade do conceitc estd em determinar o momento prop!
cio para os es forgos eclucacionais. Suancio o corpo estd macluro e a personalida

cle pronta para realizar uma deterrninacla tav'cfa (a sociedade assim o extge), E

chegado tr mornento propf cio para Ll ensino. Certos esforgos do ensino - que sg

riam em gr.'ande parte clesperdigados r so ap}l cacios cedo demaj-s df,o excelentes

resul-tados quando aplicados no momentc exato ern que a tarefa deve ser aprendi-

-t^Ll(J r

Tarefas Evolutivas da Idade Escolar
@e:&s*

As tarei=as evolutivas cias criangas eni idade escolar sfio ma-ts ou me

nos evidentes pax.a quern compreenda as criangas e a cultura em que u5o eriadasl
Ao se fazer uma Lista de tais tarefas, surge, entretanto, a questHo ch genera

tidade ou do Ambito cle uma determinada tare'ia, Assirn, poderfamos referir-flos fl

tarefas evolutj-vas como aprender a chutar a bo1a, a nadar, a andar de bicicle
ta, Se ffissemos relacj-onar as tarefas rle maneira tio u=pu"ffica, encontraria
mos centenas slelas. Para sermos mais p"dti.o=, portanto, cmpregaremos categori
as mais arnplas, tais como "o clesenvolvimento da habilidade f{sicat'r QUE inclui
rA ,6.ios outras tarefas rnais esp""{ficas. Partindo da{, podemos d:istinguir no

Ve tareFas evolutivas para as crianEas em idade escolar.

Tarefas evolutlvas da idade escolar [uos 6 aos ]2 anos)

1. , Nes'be perf odo da vi cla r Effi que os ig
gos e as atividacles F{=.t*= t"m tanta importfincia para a crianga r o desen

volvinento dessas ativi-darles 6 urna tttarefa" que a crianga se t 3 obrigada a

realizar para n$o se sentir ctirninuide. clj-ante de seus companheiros. A este
respeito, espera-se mais dos rneninos que das meninas.

o Ensina

t
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Desenvglvi.qento cle atitudes sadias e@3-eg-sgq1 li*ui.tg.. Neste
periodo, quandE surgern 06 dentes permancntes, quando os musculos sB desen
volvem rapirlanrente , quando se desenvslvem rnodos rle postura, 6 n"""u=dtii
que a crianga aclquira frdbitos dc se cuiclar, isto 6, que tenha urna atitude
sadia e reali,sta em relagf,o ao pr6prio ffslco, As socledades difer^em quan
to ao val'of que atribuem i higidez e A apmr6ncia f{sfca, mas hd geralmentE

' ,E o inctivfduo deve atinEIlr, e em fungfro do qual julga-se e r€sum ml-nl-mo qu

peita-so a si prf,prj-o.

Desenvolvinento de boas relae6es com crianeas cie sue iclarje. E nesta fase

--

Ca. vicla que a crj.anEa, 1=ora do q;ircuLo da 'Familiar s€ vd ohrigada a fazer
arnigos e A conrriver com outras cniangas, nurfl mundo ctl ferente daquele , segg
ror em que at6 ent5o viveu. Agorar deve sontar consigo mcsrna para errontru
seu lugar no grupo de colegas quel de certa forma, disputam a af,eng5o de
uma nova 1=igura materna ou paterna E o prr:fessor ou supervisor afuIto.

4. S-egp-"lhe"
H

apordo com seu sexo.

3.

Eoes vividas antcrt-ormente r Bffi

corno um meninc cu uma menina,
fere a esses p*p6i=.

iia, deve a crianga
de acordo com a definigf,o

Com base nas situa
comportof-sB \agora
que a socj.e&de mn

A
v)t

6.

Desenvolvimentc clas habilictqdes bdsicas cie leitura, escrj-to e c51cu1o.
%
Aprender a ler, escrever e calcular de modo que possa participar da uida
na socj-edade cle nossos clias, 6 uma tare'fla que o inciivicluo cleve superar nes,,te periodo rle vicla. 0 rdvel de habilidades mentais que e vida Uiiria "qr#se eleva i rneclicia em que a sociedacle se i-ndustrializa e se torna tecnologi
camente mais complExa.

Desenvolvimento cie conceitos nu"rs=irios A vida d:-6ria. Um conceito 6 uma

ideia que representa grande numero ile percepEoes particularesr oU que reprc
senta um n,j*ur" de iU6ias que impllcam um rnenor grau de abstrag6o. A fim
cle que posse penser a respeito cie assuntos profissionals, c{vicos e socials,
comuns, o indirrf duo preciscr possuir certos conceitos bisicos, Nesta fase da
vida, forma nrilhares de conceitos eUBr para corresponderem l realidade, dg
vem resultar de e><peri6ncias concretas. A meclida, entfror euc a criarqa cres
Ee e acumula conceitos, vai tornanclo-se trapaz de formar novos conceitos a
tr-etv6s de experiSncias indiretas deri-vadas de leituras, de confer6nciaq d;
cinema, etc.

Desenvolvimento de conspji.Sncia- moqal e cle uma escala de valg{es-. &o nascerr
ncipais vn

lores para ela s6o o al-imento e o con'Forto i=fsico, Aos poucos, passa a pe5
cebcr certos valorcs e aprender a dlstinguir o Lom clo mau, o _ce_rr?p clo re
do. Na idacle escolar deve alcangar um controle moral interior e comeqar a
formular uma escale rasional cle valores. Corno a vida exlge sempre uma esco
tha entre valores, isto 6, uma escolha entre coisas ou modos de agf;o *qiE
ou menos dese jiveis, a crianga deve criar unret escala cle valores que the per
mita fazer escslhas estdveis e se rnanter firme em suas deci-s6es. Por exem
plo: a decisf,o dc trabalhar e ganhar dinhclro em vez de 1r ao einema e gag
tar, deve scr julgada, a seus olhos e aos olhos clos demais, Eorflo realmente
digna clo sacri ff cio cje se privar da satisfap5o irnecliata que the proporcio
narla o cinema.

7,

de

fa
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g. O*=erySfvi . AtA entSo emocionalmente dene4

dente de seus pals, a crianga 
"o**Eu, 

n"=t" periodo, a desenvolver seu pqg

prio r.epert6rio de conhecimentos; com isso e mais o apoio e as oportuni'da

des que encontra nos companhelros da mesrna idade, vai libertanglo-'Ss da tg
tal dependlncia em que se encontrava, e tornando-se capaz de tomar inicia
tivas e de assunrir a responsabiliriade de seus atos, coisas estas muito im
portantes na complexa sociedade democrdtica de nossos dias.

9.Desenvo1vimentode-atitudeq9-q@pose-instiluic6essociais.ES seifte e o periocto em que sfio adquiridas as atitudes sociais
anCIs, saindo da fam{Iia para um cfrculo maior, a crianEa possui um estoque

muito pequenor s€ n5o praticamente nulo, de atitudes em relagao ao sisterna

econSmico, i= classes sociais e aos grupos profissionais. Ao termlnar' eI
tretanto, a escola p*i*d*ia, esta mesma crianga tem i6 um repert6rio cuple

to de atitudes socj-ais que colheu de sua famfliar seus professores, seu sg
po de companheiros ou que absorveu de seu contato trom a comunidade e com

o mundo atrevfis do cinema, do "6*io, da televis6o, de livros e de aulas' E

hd poucas possibllldades de que esse repert6rio de atitudes, uma vez cong

titufdo, venha a mudar.

As tare.laP evolill-ivas e a escola

Na realizagfio de suas tarefas evolutivasr a crianga recebe *u*flio

de vdri*s pessoas e de rfirirs instituig6es. As pessoas de sua famfriar Poriss
mesmo, s6o rnuito importantes aos seus olhosr mas ela aprende tamb6m com profeg

sores e coregas. No que tr:ca is instituig6es fora da ramfria, a igreia e a eS

cola s6o as que lhe proporcionam rnalor assist3ncia.
Para certas tarefas, como a aprendizagem das habilidades mentais

bisicas, a escola 6, erridentemente, a principar responsdvel. Nenhuma institui

Efro poOu, entretanto, realizar adequadamente suas fungEes se n6o }evar em con

ta o que as outras instituig6es estio fazendo pela crianga, coT relagfio a "g
tms tarefas. fsto acontece porque hd uma lnter.-relagdo sistemdtica das tolg
fas evolutivas; por concieguinte, quando uma delas 6 realizada com axito, ptoduz

um efeito em volta que permite a realizagHo correta de outras tarefas d;lferen

tes. Ern compensagfio, o fracasso na execugHo de uma tarefa tende a impedir o sg

cesso de outms. Essa interdepend0ncia das tarefas evolutivas foi demonstrada

num estudo de adolescentes norte-amerlcanos em que se avaU-ou um gruPo de men!

nos e meninas segundo a realizag5o de suas tarefas evolutivas e onde se estuda

ram, tambEmr os relagEes entre as diferentes tarefas.
poder.-se-ia supor que uma pessoe Gonseguisse compensar uma inE

rioridade em certas tarefas evolutivas pela superioridade em outms. Por exem

plo: uma pessoa que f6sse inferj-or na rnanutengHo de boas relag6es com colegas

poderi compensar lnferioridade com um sueesscl fora do comuni no desenvolvimento

das habilidades mentais b6sicas. Isso A certamento possfvel' mas ndo ocorr€ om

frequfincia, segunclo os resultados de estudos feitos com criangas e adolescstbe

Conseou8ncias do fracasso
-- - El - ,*a+--!--.r-_<E

Quandc uma crianga fracassa I

um destes dois tipos de sinbomas: ou luta
gia para eumprir a tarefar ou se retrai,
passf ve1 e inrjtir. ve jamos, por exemplo,

em suas tarefas evolutivas r aprcsenta
com enotrne, por6m ma1 orientada, eter

n5o se esforga e torna-se uma pessoa

o caso de tvhria r QUB tem 11 anBS de
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idade. E uma menina muito amnhadat mesmo na esoola onde conhece bem as outms

crj-angas e a professora' Tem ligeirn defeito de dicgio ' 
que a faz se sentir em

baragada quando precisa *"citoJ" rtgio' Por isso' quando a prufessom a cha

rna, hesita e, nuitas vezes a professom Passa pam outro oluno antes que eLa

possa dizer arguna coisal"n tl"t'Gntia das outras criangas amedronta-a' e e1a

nio participa dos iogos iJs ativos' lh r€alidade ' 6 praticamente invi sfilel no

."n6rio social. su, n"o:_iiLue mental, q*nao .rliriiL a teste por pslo6logos

pacientes e indulgentes, mostm-se boa' mas seus professores n6o percebem essa

habilidade. Sentada rl" ;;;-;-";ra' tlca a sonhar' esquecida, dei:<ando muitas

vezes de concluir as ti96es passodas' Em @::'. i uma crianga cumpridom de sus

deverEs r obedecendo t"tJ*-"It pais' l"h r€olidade ' 6 muito mais dependente e

obediente que o comum ;;-;;i;" de sua idode' Nunca foi ao cinema com outms

criangas e rar'mente sai sem seus pais, a n6o ser pam cobrir o trajeto habb'E1

de sua casa ,;Xf:# ff"*lllil" em ,iri.= tarefas evorutivas_fu:T"*'.
Nio est6 desenvofvendo Jffiil;;;r" f{sicas que se espera de uma menina de

sua idade' nem estd aprendendo a lidar com os coIesa"." t'-i-!t i]1l?:t '* og

sigEo estiwl na vida O" gr''pt de crianqas de sua idade' EstS' tambEm ' 
atrtlsg

da na tar'fa d, =. torr,]r- rni o"".o" independente. Esses fracassos concorr€m

paftI que c1a faLhe nas, tarefas de aprendizag"* *" i"OtUdades mentais bisices

B dos oonceito" n"*"tti*'ot t utn" uiat norrnal ' Apesar de possui-r' potencial

mente, boa habilidade ;;;'' "*0"* sendo une pn="oo tf*idt' sem o necessa

rio desenvoLvi*tt' in;i;;;"l;;= sintomas de seu fmcasso tmduzem-se na !e

nrlncla ao ""tiln:r:T.iii"li'rr"na" ao frucasso na realizaSo de rarefas evo

lutivasr 6 o apresenta'-",tt tiatto' Tmta-se de um menino de 13 anos' gordg

cho, sem jeito e ".* 
r,.niua.an para qualquer iogo. Muito crescido pam a sua

idade r espem-se deLe ""oJ*'" 
e habilicJades- fi sicas muito nniores do que elc

pode lea1mentn to'=="Jol' € incapaz de enfrentar um menino da sua idade numa

brlgar mas maltYeta o=-"Jongo" rTrenon's ' Gaba-se dos ]ivros que lei B emprega

paJ.avms dif{ceis e Pouco usadas' que ouve o pai dizer' Por outro lado' sua ha

bilidade na leiture n"i6 tttirt io nornnl t e um teste de inteligr6neia pro\ou clt-e

sua habilidad" rntnttr J ofent= no"*L' Em c3sa r CGudio 6 um menitro obed;iente '

passivo e muito a"p"natni! ' 
especialnente do pai' Este ' 

no entanto ' 6 um hg

mem muito ocupado e ndo aisp6e dE tempo para dedimr ao menino' exceto aos dg

mingos.Clsudioti*'-'ni6o.'Bmca.sasemfazernada,ouvindoprEgmmascrSdio.
t',ta escola o= p-fttuotl;;;=;;;t*no urfla boa peste que' segundo dizem ' fala

;#;;";6' sempre criando confus6es com as outms crianqas'

Neste @sot observomos um menino oue estd fracassando nas tarefas

de desernrolvintnto ot=="i#ilil;tL;s o que fracassa ti*l6i:'1t'-t",,r* ca

da vez nnis ostensiva, no tmto com seus colegas de idade. A habilidade rnental

que adquiriu n6o vai tf6' Uo normal ' embore giste de exibir uma- certa superio

ridade intele"t'or' uli-"=;'";;-o*' tantni adquir:lr independancia pessoal'

Turbul6noia e pruvocegdo de desorllem sao os. sintorns deste caso' lnscorscio!'

temente eIe est6 
"no'nlnio-otun96o 

pam o fato de nf,o estar realizando certas ta

refas evolutivas essenciais' e talvez seus professores e seus pais o ajudernt

i6 que ele os PerLurba'
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vemos, pois, que : i=racirssu da crianga Gm realizar as tarefas evo

rutivas pelas quais a escola nIu e a principal- r'sponsiver, pocle, contudo, con

tribuir pare a deficiancia de seu trabalho escaiar. Por conscguinter uma boa

;;;;t; tl"fi que levar em consideraEio a rcaIiza95o deis ,r5.i-= terefas evoluti

vas por parte da crianEa, e a euxlliar nas;

a) tarefas para as quais a escola foi especialmente criada' ou se

jam as tarefas Ele habilidade mental e cle desenvoLvirnento inte

lectual e vocacional, e

bJ tarefas erfl que a escola pode colaborar e pore as quais o ind!
'- r 

,r{dro precisa de *ux{Iio especia}. Essas ta'efas sfio as cle - q

prender a se clar bem com os colegns, aciquirir habilidades f{st
cas, bem assirn como uma consci0ncia moral e uma escala de valg

res.
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