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A finalidade do presente comunicado é informar os 
professéres s6bre a experiéhcia da Reforma do Ensino 

aotaato que ora se realiza no Estado do Rio Grande 
° ul, 

INTRODUCAO 

_. E o Brasil um pais que, pela sua extensio territorial e pela ra- 
ridade demografica observada em certas regides, nao logrou, ainda, 
um razoavel indice de alfabetizacio entre seus habitantes. 

Vem constituindo, assim, preocupacaio. auer da parte do Govér- 

no, quer dos préprios educadores, a multiplicacao e aperfeicoamento 
da escola de grau primario, por ser aquela que oferece aos indivi- 
duos a educacao fundamental. 

A busca de soluecdes administrativas, de processos racionais de 

trabalho, assim como de técnicas mais econdmicas de educagao ¢ &n- 
sino tém sido, ultimamente, objeto de cogitacao entre os responsaveis 

pela evolucdo sécio-cultural do pais e estados. 
Idéntico motivo foi o que impulsionou o Centro de Pesquisas € 

Orientacao Educacionais, érgio técnico da Secretaria de Educacao ¢ 

Cultura do Estado do Ric Grande do Sul a procurar a solugao para 

problema de tio alta releyAncia: o-da possibilidade de oferecer a to- 
da crianca em idade escolar oportunidade para desenvolver-se e edu- 

car-se de acérdo com suas capacidades individuais. es 

Certo é que as medidas de ordem técnico-pedagdgica se deverao 

somar, na consecucao désse desideratum, as de ordem administrativa 

fais como: multiplicacao de prédios escolares, equipamento conveni- 

ente, formacio de pessoal capacilado, em numero suficiente para as 
exigéncias de uma ampliacaio significativa da réde escolar. 

Entretanto, observada a realidade riograndense, medidas referen- 

fes 4 réde escolar ja existente se faziam necessarias. ra es 
Assim, sendo, 0 C.P.O.E., desde 1956, quando na sua Direcao 

® técnico em educacao prof.® Alda Cardozo Kremer, propos, concomi- 
tantemente a planos e projetos ja eshocados em outros pontos — do 
puis, especialmente pelo Instituto Nacional. de Estudos Pedagégicos 
do Ministério de Educac&o e Cultura, medidas que visavam um me- 
Thor e mais extenso aproveitamento das escolas primarias ja eXxisten- 

tes no estado, mediante a adocéo progressiva dos diversos movimen- 

fos que vieram caracterizar’a atual Reforma do Ensino Primario. 
Certo é que qualquer Reforma de Ensino nao se pode impor do 

centro para a periferia, isto 6, dos érgaos orientadores para o ma~ 

gistério que a poria em pratica; deveria, isso sim, resultar de movi- 

mentos iniciados por aquéles que tém a seu cargo a direcdo e orien- 

tacio da escola. o que vale dizer, pelos proprios professores. 

A Reforma do Ensino Primario, por isso mesmo, nada mais cons~ 

titui que a concretizagdo de idéias existentes entre os componentes 

do magistério rio-grandense, conhecidos. dos orgaos técnicos, quer 

através de opinides informais dos professdéres, quer através de inqué- 

ritos especialmente realizados entre os mesmos. 
A evasdo acentuada das escolas primarias a partin do 3° ano es- 

colar, o grande ntimerod de reprovagoes que retinha na escola prima- 

ria alunos maiores de 14 anos e para os quais essa escola nao estava 

aparelhada para orientar, a inoportunidade dos planos de estudo do- 

minantes, face a evolucao verificada nos varios aspectos do conheci- 

mento humano, bem como a necessidade de noyas formas de avalia- 

cio dos resultados do trabalho escolar constituiram, assim, motivo 
para a elaboracdo das linhas basicas da Reforma proposta para o €N- 
sino primario no R. G. do Sul. 

J& no seu 1.° ano de aplicacio, 1958 (maio a dezembro) observa= 
vam-se resultados bastante animadores e o segundo ano de experi¢n- 

cia (1959) deixa antever resultados grandemente expressivos. 

Estes sao os motivos pelos quais .decidiu-se fazer a& presente co- 

municacio sébre a experiéncia da Reforma do Ensino Primario no 

Rio Grande do Sul. 

Dezembro de 1959. 

Sarah Azambuja Rolla 

Diretora do C.P.0.E.  
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Sy educacao, obra de aponteiebareaen ii eaib; de en-— 
minhamento do educando para a sua realizacao plena, 

refa que a escola de nossos dias se propoe realizar. 

am omou grande amplitude a sua funcdo: ja nao se des- 
pene, apenas, a informar o aluno, mas, sobretudo, a pro- 
‘piciar a formacao harmoniosa da sua personalidade, a 

formacaéo completa, pela integracao de uma série de 
ee fundamentais, habitos e atitudes, valores 

Cons. erando ésse objetivos, a contpleridadé do 
Jema educacional, sacecedtin Se faz a avaliacaio pe- 
a dos resultados obtidos e, por yézes, a reyisao dos 

odos, processos, meios e formas de ensino uulizadoss 
posterior | orientacao a seguir. 

~Gentro de Pesquisas e Orientacaio aeneecicnan 9 
an on o trabalho de avaliacao périddica do rendi- 

e a aprendizagem, constatou o eleyado coeficiente 
Bee atis e da eyasao escolar. Intensificou, ent&o, os 
udos e pesquisas a fim de localizar as causas que leva- 

-aluno a repetir as series escolares e, apds certo 
10; abandonar a escola , 

- Pelos éstudos realizados, pode- -Se, entao, Ferificar que 
0 roblema da evasao estava também intimamente ligado 
ao da repeténcia, influindo esta, de maneira ponderavel, 

‘ fug a do aluno da escola. 

cluiv-se, entao, que haviae falhas na organizacdo 
ee de vez que a mesma nao atendia, de mo- 

Pe ir que a Ciedattiagns Fionn nao provia para a con- 
eucio-dos objetivos educacionais? , 

 Porgue nac considerava, integralmente, as condigdes 
arficulares da pessoa do educando, ase suas reais neces-. 
jades, as suas _possibilidades, o seu ritmo de aprendiza- 

1. Lambém nao dava maior atencao 4 situacao social do 
, assim como, 4s exigéncias e caracteristicas do meio. 

_ Alines com diferentes possibilidades, provindos de di- 
5 erentes meios recebiam idéntico tratamento: eram sujei- 
_ tos ao mesmo regime de trabalho, devendo vencer deter- 
_tiinado programa, dentro de um determinado prazo igual 
para todos. Outrossim, submetiam-se a uma prova de veri- 

cio do rendimento. da aprendizagem que lIhes conferia 
provacao ou a reprovacao, 
Face, pois, a ésse critério que nivelaya as diferencas 

i individuais, sérias conseqiiéncias se faziam sentir, nio sé 
do ponto de vista individual mas também do ponto. de | vis- ” 

) social. e 
_ Que acontecia entio? Grande numero de alunos, apdés 

ees dois ou trés anos de eScolaridade, abandonava a es- 
cola sem ter tido oportunidade de adquirir os conheci- 

-wentos basicos indispensaveis a vida, de consolidar. habi- 
} fos” ae afitudes de vida higiénica e “moral, sem ter desenyol- 

: sterminadas habilidades, sem ter recebido uma ori- 
Ue tricao: pre-profissiona] que 0 capacitasse para viver meé- 
Shor, mais ajustado e mais feliz, 

Esses alunos, afastados muito cedo da wadolay ficavam em sua maioria, socialmente ~ desajustados,. passando a constituir grupos de deficiente rendimento social. i 
: Por outro lado, 
/ cessivas, os alunos de apr endizagem. lenta-ou fraco nivel 

le capacidade para estudos de nivel médio, ocasionando 
‘com isso, © actimulo na matricula das escolas e, ‘conse- 

ntemente, deixando sem assisténcia escolar, Grande mii- mero de criancas em idade de ingresso ao Curso Primé- 
aa 

| Sérios prejuizos sobrevinham para o educando e sua a e, também, para a escola. O alun 
de de ser atendido, retardaya sey iden SS escola Be: pata, por sua vez, com a matricula sempre Bese eee, 

Peg nao podia' atender, convenientemente, todos os alunos, Vi 
to seu. planejamento pedagégico nao incluir atividades pe -, og alunos adolescentes e para aquéles cujas capacidades 
eerie ou medio. social nao Pennie O acesso a 

_ guem: 

a escola retinha, por. reproyacées su- 4 

© estudo atento e minucioso do problema levou o Or- 
; gio. técnico 4 conclusio da necessidade de uma reforma na 

Wortaniacao escolar primdria, tendo em vista dois pontos 
fundaméntais: a natureza da crianca considerada em seus 
espe ee filoséfico e psicoldgico, e as necessidades sociais. 

A escola priméria, j4 que se destina a tOdas as cri- 
ancas, deve apresentar um plano de estudos adequado, is- 

to €, que permita um maximo de desenvolvimento, conso- 

ante as exigéncias da épocd e do ambiente, sem perder de 
vista o aperfeicoamento do aluno. 

_ Assim sendo, entendeu o- Centro de Pesquisas e Orien- 
taciio Edueacionais que a Reforma do Ensino Primiério 
deveria abranger os scguintes aspectos: 

) 
“Plano de estudos _ Na claboracio do plano de estu- 

' dos, devers a escola primiria-atender as diferencas in- 
dividuais, 4s caracteristicas bio-psiquicas do educando 
bem como a seu ritmo. de _aprendizagem. 

Organizacao escolar — in escola primiria devera or- 
ganizar-se de modo a atender, sem pone de continuida- 
de, pelo menos na fase dos 7 aos 12 anos, tédas as erian- 
cas em tdade_ escolar, sem carater séletivo, tornando-se pa- 
ra isso necessario a adogao das seguintes medidas: 

— _ordenacao da matricula, eonsiderando a idade cro- 
naldgica do aluno e seu nivel de mataridade ou rendimen- 
fo da aprendizagem.. * 

— organizacao de classes de recuperacao com a fina- 
lidade de recuperar os alunos que chegaram, tardiamente 
a escola, isto é, com idade superior 4 classe que normal- 
mente lhes corresponderia, nao possuindo, désse modo, 
ee eae condizente com a mesma; : 

—_— substituicao do sistema de reprovacao pelo de clas- 
eitigaogs do aluno, de acérdo com a sua idade cronoldgica 
e o resultado da aplieagag de medidas de rendimento es- 
colar: 

Extensio da escolaridade, RemiOre em vista oO atendimen- 
‘to dos alunos: f . 

a) que embora considerados dentro da normalidade 
-psiquica, sao de aprendizagem lenta nao podendo, por es- 
Sa razao, coneliin, o Curso Primdrio em cinco anos; 

b) que rdo tem possibilidade de ingressar em cur- 
sos de grau medio; 

c) que ingressaram na ‘escola apos os 7 anos de ida- ; 
de cronologica. : 

Revisao dos mrogeanel de Ensino, visando a sua ade- 
 quacaio aos. objetiyos educacionais. 

Considerados,’ pois, os pontos acima referidos foi or- 
ganizado o Planejamento Geral da Reforma do Ensino Pri- 
mario no Bio Grande do Sul com os objeétivos que se- 

A — Org ganizar as diaecay! toneiderando a idade cro-. 
nolégica do educando e sua capacidade de aprendizagem, 
com 0 fim de: 

Peart Permitir om. enor ajustaimento emocional ae 
aluno. — 9 

*2 — Recuperar 6s aids que, com idade gapetior i 
‘classe a que pertencem, possuam desenvolyimento mental 
que permita seu ajustamento bas classe conveniente, 

Ba le Levar, paulatinamente, a populacao . escolar a seu 
adequado nivel de escolaridade. ‘ am 

B — Aplicar novos programas de ensino: que ineluam 
atiyidades de ‘cardter “pré-profissional é atendam as ca- 
racteristicas regionais. 

C — Empregar processos de verikiacko, que Tone 
_ avaliar, periodicamente, o desenvolvimento dos alunos com 
o fim de atender suas dificuldades e Pee ne des) a: evi- 
tando a evasio e a arenes: escolares.  



  

= Il — ORGANIZACAO DAS CLASSES — CLASSES REGU- 
LARES — CLASSES DE RECUPERACAO 

A organizacio das classes, segundo a Reforma do En- 
sino Primario, obedece a um crilério misto no qual sao 
consideradas: a idade cronolégica do aluno e seu grau de 
maturidade, nas classes de alunos novos, analfabetos, e a 

_idade cronolégica e o rendimento escolar, quando o aluno 
f possuir alguma escolaridade. 

Exemplo: 

4. Alunos sem Qe eae rendimento da aprendizagem 
a qualquer : 

escolaridade aa te idade cronolégica 

; Y Alunos com ___-— nivel de maturidade 
a escolaridade ~“~~———_____ idade cronoldégica 

ei I — Classes regulares — 1.° ano A of 
‘ 

ig eine _ Constituem classes regulares de 1,° ano de eseolari- 
ae dade, os alunos que apresentam a idade cronoldgica de 6 
8 Y anos e 9 meses a § anos, em 1.° de marco. 

i x Na organizacao das classes de 1.° ano a par da idade 
ees y cronolégica, considera-se também sempre que possivel, o    Ph ae -srau de maturidade obtido pelos testes ABC, a fim de que 

as mesmas fiquem mais ou menos homogéneas sob ésse 
‘aspecto. { (Lea 

Exemplificando: As classes de 1.° ano regular podem 
apresentar o Seguinte panorama; , 

we) x 

1. ano Al, conStituido de criancas com 6 anos e 9 
Meses.a 8 anos que obtiyeraim 45 pontos ou mais nos tes- 
tes ABC. iF(% qu % 2 Fl Be! wag LS 

1.° ano Atl, constituido de criancas com 6 anos e 9 
meses a 8 anos, que obtiveram 12 pontos ou mais nos 
testes ABC. ‘ ‘ 

1.° ano A*, constlituido de criancas de 6 anos e 9 me- 
ses a 8 anos que tenham obtido 8 pontos ou mais (até 114 
inclusive) nos testes ABC, / : ; 

As classes em que os alunos tenham aleancado 12 ou 
mais pontos nos testes ABC, poderfio contar com uma ma- 
-tricula de 30 a 85 alunos. 

_ Nos grupos em que a classificacio for inferior a 12 
pontos, o numero de crianeas deverd atingir, no maximo 
a 30 alunos. * 

i r 

Il — Classes de recuperacgio: — 1.° ano 
TIE ES 

A — Alunos. com 8 anos e 1 més, 9, 10 ou mais anos 
‘de idade cronolégica e que pela primeira vez frequentam 

a escola, constituem classes independentes dentro de cada 
_ idade, sempre que o nimero de criancas e as condicdes 

da escola o permitam. } 

Esses grupos salyo impossibilidade motivada  ‘'pelas 
condi¢oes da escola, nio devem ultrapassar de 25 alunos 
e devem receber tratamento especial ou de recuperacao. 
Sao) atendidos de forma que, num ano letiyo, as criancas _ possam ser recuperadas, totalmente ou em parte, para as 

} classes ‘a que normalmente deveriam pertencer por sua 
 idade. i 

ria As classes assim constituidas recebem as seguintes de- 
nominacdes: 

‘ 

  

   

4.° ano Rt — 'Crianeas de 10 anos e 1 més a 11 anos. 
ay - 5.° ano R! — Criancas de 11 anos e 1 més pg 12 ands, 

4 -O numero anteposto @ letra R, que caracteriza a clas~ 

‘ se de recuperacae, indica o ano de escolaridade a que cor- 
_ responde a idade cronolégica do aluno e 0 expoente, ‘o ni- 

vel de aprendizagem. ; S 

Meee ee UN, 5 escolas pouco humerosas em que nao hou- 
   

  

   nto-a idade, grupos 

  

1) _ 2° ano R! — Criancas:de’8 anos ¢ 1 més-a 9 anos. a i ta ; 3.° ano Rt — Criancas de 9 anos ¢ 1 més a 10 anos.” 

dade de constituir com essas criancas desa-- 
independentes, CPSATIZAT. : 

ma descritas ¢ as condicées de aproveifamento dos me 

    

  

    

     

  

     
   

   

   
   

   

    

    
    

  

     
      

   

  

   

     

  

     

  

Bxemplos arn v sabato Niele 

2.° ano RM!, constituido de criancas anal 
nenhuma escolaridade cujos alunos apresen 
1 més, 9, 10 ow mais anos de idade cronolégica 

a 
3.2 ano RM? — 

anos e 4 més, etc. “ae 

O nimero que antecede a letra R nestes casos, de 
corresponder ao nivel inferior de idade dos alunos que 1 a 
tegram essas classes. ite Se 

Nas classes em referéncia, a aplicacao dos testes _ 
serve para a organizacio dos grupos dentro da classe, 
nhecimento das defici¢ncias dos alunos e base para o tt 
balho do professor. : ah 

constituido de alunos a partir di 

C — Os alunos que ao término do ano letivo nao pu- 
deram realizar as provas finais de 1.° ano por nao terem 
dominado as téenicas iniciais da leitura e da esc 
vem. constituir classes que receberao também tratamen 
de recuperacao. ; lon ne eA Beh oe 

ae be EERE E. 

Assim, teremos: 

  

3 La k 
2.° ano D, constituido de alunos de § a 9 anos de ida- 

de cronoldgica, considerados inabilitados para realizare 
as provas finais de 1.° ano. ) te a 

i M oe 

3.° ano D, constituido de alunos de 9 a 10 anos de 4 
de cronoldgica, inabilitados para realizareny as provas 
nais de 1.° ano. . ge Cr tae 
,_ _E, de acérdo com a idade cronoldgica, teremos 0 
ano D e o 5.2 ano D a ey 

Quando o nimero de alunos nao for Se eS é 
organizar classes independentes — 2.° ano D, 3.° ano D,_ 
4.° ano D, ete.,.~— agrupar-se-A0 os alunos de_ diferentes — 
idades numa classe mista, devendo a denominacéio da mes ea 
ma-corresponder~ao nivel inferior da idade dos alunos. 
Exemplo: a, : 

        

  

   

  

        
      

   

    
   

      

      
. 

’ By . 

A . J 2.° ano DM, constituido de alunos a partir de 8 anos y 
de idade cronolégica.    

  

_3.° ano DM, constituido de alunos a partir de 9 anos — 
de idade cronolégica. ; ¥    

        
4° ano DM, constituido de alunos a partir de 10 anos de idade cronoldégica. Ne dale eit ace nies 

\8 

    

III — Classes reeulares — 2° a 5.° anos 

   A organizacio das classes, a partir do 2.° ano de a ‘ 
colaridade para o.sluno sera feita tomando como pons i 
referencia, de uma parte, a idade da crmanga © de fou oe 
o rendimente escolar por ela demonstrado. Ty 

Assim, serao classificados em classes regulares quanto 
idade: Vics . . 34 
No.2.° ano de escolaridade, criancas que tiverem de 8 ; 
anos, com aproyeitamento satisfatério no 4.° ano. a 

ek et 
No 3.° ano de escolaridade, criancas que tiverem de 9° a 10 anos, com aproveitamento satisfatério no 2.° ano (e, ; 

assim sucessivamente, até o 5.° ano). : ; 
Para que se observe maior semelhanga entre as 

sibilidades de aprendizasem das ¢riancas, See ED 
das turmas ou grupos de alunos, segundo as normas a 

       

        

           me
 

    
          

  

    
a9 

  

           

    

  

   
            
     

     
       

  

mos constatada através do resultado da aplicagao de 
vas objetivas ow provas: especiais. Sas 

    

   
     

   

   
Exemplificando: 

   2.° ano A — classe constituida de criancas com ‘8 anos 
a § unos de idade cronolégica e que tenham apresenta 
bom rendimento escolar. red : } , 

    

   
   

     

  

: , ote 
2.° ano B — constituido de criangas com 8 a 9 anos he 

idade cronoldgica e de um rendimento escolar egal: 
Esse mesmo critério serA aplicado aos demais anos 20) SHO 1G Oh es aL 

  

          

  

    

    

if 

        

   
TV + Classes de reeuperacio — 2.° a 5.9 anos __ 

-A — Alunos que apresentam mais de 9 anos no a 
mais de 10 anos, no 8.° ano de. escolaridade, mais 

. 4 ‘ AY Shao at 8 

            

     



   
gnos no 4° ano, devem constituir, sempre que possivel, 

dentro da idade aproximada, classes de recuperacao para 

3.°, 4.° ou 5.° anos, 

Nessas classes que nao deverio receber, salvo em ca- 

cos esp2ciais decorrentes das condicées da escola, mais de 

95 crianeas, sera dispensado aos aliinos tratamento espe- 

cial que vise reajusta-los, quando possivel, aos grupos re- 

gulares de criancas de sua idade. 

Exemplificando: 

3.° ano R2. constituido de criancas com mais de 9 anos 

que se encontram em adiantamento de 2° ano. 
> \ 

4,° ano R2, classe constituida de criangas com mais de 

10 anos que sé encontram’em adiantamento de.2.° ano. 

5.° ano R2, constituido de -criancas com mais de 11 

anos, que se encontram em adiantamento de 2.° ano. 

4.° ano R%, constituido de criangas com mais de 10 

anos, que se encontram em adiantamento de $,.° ano. 
. : £ 

5.2 ano R38, constituido de criancas com mais de 11 

anos, que se enconfram em adiantamento de 3° ano: 

5. ano R#, constituido de criangas com mais de 11 
anos, que se énconlram em adiantamento de 4.° ano. 

B — Quando nao fér possivel a constituicio de clas- 

ses com alunos que apresentam idades semelhantes, cons- 

iituir-se-ao grupos mistos. Exemplo:- 

3.2 ano RM2, grupo de criancas com 9, 10 e 11 anos 

com adiantamento de 2.° ano. 

4.° ano RMS, classe constituida de alufos: com 10, 11 
e 12 anos de idade cronolégica em adiantamento de 3,° 

ano. i 
E assim teremos 4.° ano RM2, 5.° ano RM2, 5,° ano RM, 

5.° ano RM*. 

€ — Constituirdo também classes de recupera¢ao os 
alunos que tiverem um rendimento escolar insuficiente, 
nas provas finais (objetivas e especiais) de 1.°, 2.°, 3.°, ou 
4.° anos, 

  

Exemplo: 

2.° ano C, constitnido de alunos com 8 a 9 anos de ida- 

de cronolégica, que tendo se submetide 4s provas finais 

de 1.° ano, obliveram a classificacio insuficierte (rendi- 

mento escolar insuficiente). 

_ 82 ano G, constituido de alunos com 9 a 10 anos de 
idade cronolégica que se submeteram as provas finais de 

2° ano tendo sido seu rendimento escular eonsiderado 

insuficiente. 

E, déste modo, serio organizadas as classes de 4.° ano 

€ e 5.° ano € com alunos que tiveram um rendimento es- 

colar insuficiente nas provas finais de 3.° e 4.° anos, Tes- 

pectivamente. 

Os alunos integrantes das classes CG receberao tam- 

hém um tratamento especial, nao sendo obrigados a estu- 

dar a matéria j4 dominada. O professor procurara verifi- 

car através de uma prova-diagndéstico os aspectos do pro- 

grama que nao foram vencidos a fim de orientar o traba- 

Iho de modo a atender as necessidades e interésses de ca- 

da aluno em particular e da classe em geral. ‘ : 
2 

Vv — Classes de 6.° ano de escolaridade 

Organizar-se-fo classes de 6.° ano de escolaridade pa- 
ra afender os alunos (12 a 13 anos): 

a) de aprendizagem lenta ¢ que nfo possam vencer 

0 programa preyisto para os 5 anos de escolaridade; 

b) que ingressaram na escola apds os 7 anos de ida- 
de cronolégica e que também nao puderem concluir 08 
estudos primdrios em 5 anos; 

ce) que conciuiram o Curso Primario aos 12 anos 

por qualquer niotivo, nfo possam ingressar em cursos de 

niyel médio. 

As classes de 6.° ano serdo organizadas nas unidades 

escolares das sedes dos municipios, de acdrdo com as ne- 

cessidades ¢ /condicdes das mesmas. : 

Oportunamente, serao encaminhadas as’ Delegacias Reé- 
gionais de Ensino [nstrugoes sobre os programas) 4 Serem 

desenvolyidos nas classes em referéncia. 
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Ty — CLASSES DE RECUrERAGAO — OBJETTVOS — 

SUGESTGOES PARA O DESENVOLYDIENTO DO 

TRABALHO 

Sao consideradas classes de recuperacao as constitui- 

das de alunos que, com idade superior 4 série que normal- 

qente Ihes corresponderia, nao possuem escolaridade ou 

aproveifameato condizentes com as mesmas, embora con- 

siderados dentro do nivel de normalidade psiquica. 

A — Objetivos 

A constituicao das classes de recuperacio, na escola 

primaria, tem os seguintes objetivos: : 

1. Gerais 

a) Propiciar aos alunos, conhecida a causa de seu 

desajustamenio, sempre que possivel, sua recuperacgao, 

com vistas: 

4) a uma adequada estruturacio de sua personalida- 

de em face dos fins ultimos da educacao (A formacdo in- 
fegral da pessoa humana); 

2) a resolucdo de problemas pessoais do aluno cujas 

eausas repousem na situacaio escolar que lhe era ofereci- 

da até entao. 

b) Encaminhar, apds a observacao e estudo conve- 

nientes, oS alunos cujo ritmo de desenvolvimento fugir 

aos limites da normalidade, a entidades espécializadas, pa- 

ra o devido tratamento (Servico de Educacao Especial da 
Secretaria de Educagao e Cultura). 

9. Particulares 

a) Oferecer ao professor dessas classes condicoes de 
trabalho mais adequado, mediante: 

Me a constituigao de grupos menos numerosos de alu- 
nos (20 a 25); 

2.0 provimento da classe de material diddatico con- 
yeniente; 

3. a assisténcia técnica regular. 

_b) Propiciar aos alunos condicdes ambientais e de 
assisténcia, condizentes com suas reais necessidades; 

Cc): Pugnar para que as escolas oferecam aos alunos 
condi¢6es propicias 4 aquisicio de bons habitos e métodos 
adequados de estudo, enriquecendo-as com ambierntes bem 
equipados, sugestiyos e apropriados (bibliotecas, museus 

didaticos, etc.); 
d) Desenvolver programas diferenciados e mais ajus- 

fados as caracteristicas psicologicas dos alumos e aS exi- 

gencias da vida; 
e) Aplicar formas de yerificacdo que visem o diag- 

ndstico das reais caréncias do aluno, com yistas ao aten- 
dimento especifico de casa caso, 

B — Atuacado do professor de classe de recuperacao 

Ao professor de classe de recuperacio cabera: 

1. Verificar, com a cooperacdo do Diretor, as cau- 
sas reais que determinaram o desajustamento- do aluno in- 

gresso tardio na escola, deficiéncia fisica,.ritmo lento de 
aprendizagem, retardamento mental, condi¢geds sdcio-eco- 
nomicas, ¢tc.). 

2. Plarejar o trabalho, levando em i eee oo) i conta o diagnés 

3. Selecionar processos de ensino condizentes com a 
idade, os interésses, o grau de maturidade e as necessida- 
des dos alunos, tendo em vista a sua recuperacao. 

4, Prover para a aquisicao a i 
heme er yee e confeccao de material 

didatico Hecessario a0 bom andamento do uated: 
5. Proceder, periddicamente, 4 verificaca 54 ; acio dos re- 

suliados do trabalho, com vistas 4 atengao dag ditieuldades 
surgidas. 

§. Efetuar, nos casos mais dificeis, estudos mais 
aprofundados, com a finalidade de encaminhamento dos 
alunos a entidades competentes, 

7. Registrar, regularmente, os resultados de seu_tra- 
palho com contribuigéo a experiéneia que se esta realizan- 
do, enyiando-os nos prazos convencionados, ao Centro de 
Pesquisas ¢ Orientacao Educacionais, 

8=— 

  

8. Sugerir ao ©. P. O. E., com base na sua observa- 

cio pessoal, as modifieagdes do planejamento que julgar 

oportunas. 

9. Participar, sempre que convocado, de cursos, me- 

sas redondas, seminarios, etc., que forem realizados para 

os professéres dessas classes. 

(© — Sugestées para o desenvolyimento do trabalho 

nas classes de recuperacgio 

A organizacio das classes de recuperacao tem como 

propéstio principal a realizacgao do aluno como pessoa. 

Considerando-se que tm aspecto fundamental para a 

atualizacao da potencialidade do educando é a leitura € 

tratando-se, nessas classes, de atender alunos que, por mo- 

tivos varios, nao se encontram no grau de atualizagéo con- 

yeniente, Obvio sera afirmar que uma das preocupacoes 

primordiais dos professores désse tipo de alunos devera 

ser oferecer-lhes ésse tratamento. 

Dai a preocupacao com as técnicas a serem utilizadas 

para consecucao désse fim, isto ¢, 0 ensino da leitura. 

De outra parte, indispensavel é, também, que se con- 

sidetem métodos pedagdgicos acordes com 0 interésse dos 

alunos, suas preocupacdes imediatas, experiéncias prévias, 

aptiddes especiais, assim como suas deficiéncias . 

Em face disso, nao podera um professor de classe es- 

pecial de analfabetos que apresentem idade cronoldégica 

correspondente a 9, 10, 11, 12 ou mais anos, inicia-los na 

Icitura usando cartilhas ou material de ensino destinado a 

eriancas de 6 a. 9 m., 7 e afé § anos de idade. 

Considerando a caréncia, em nosso meio, de material 

de alfabetizacao adequado ao nivel de classes constituidas 

de alunos que, pela idade cronologica que apresentam, se- 

rao de recuperacao, far-se-A necessario adotar nessas clas- 

ses processos de ensino em que 0 material de leitura seja 

preparado pelos alunos, sob a orientacéo do professor, 

respéitadas, no caso, as exigéncias técnicas ligadas ao ca- 

rater cientifico de trabalho. Para tanto, far-se-A necessa- 

rio, a par de seguro dominio, por parte do professor, dés- 

se tipo de trabalho, uma assistencia técnica constante. 

As experiéncias que servissem de base para a orga- 

nizacao das unidades previstas para Conhecimentos Gerais 

seriam aproveitadas, também, para a preparacao do referi- 

do material de alfabetizacao. 

Esse processo de ensino previsto conseguiré a inte- 

gracao ou globalizacdo do conhecimento do aluno; 

Considerando os casos em que a Matematica, discipli- 

na que, por sua natureza, necessita uma graduacdo, nao 

puder ser convenientemente atendida no desenvolvimento 

das unidades gerais, unidades paralelas ou pequenos pro- 

jetos poderao ser desenvolvidos, 

fsse sistema de trabalho propiciara a aquisicao. simul- 
tfnea dos meios do expressao (linguagem oral, escrita, de- 
senho), de experiéncias elentificas, vivéncia dos fatos e 

conhecimentos, de recursos sociais, a0 mesmo tempo” que 

favorecera oportunidades para expressao e auto-afirma- 

cao do aluno, 

Vencida a fase de alfabetizagaic, sem quebra de conti- 

nuidade, poder-se-A prosseguir com a4 mesma téenica de 

trabalho, 

© essencial para o éxito désse sistema sera o provi- 

mento da classe de material abundante e cuidadosamente 

selecionado, que deverd ser habilmente utilizado pelos alu- 

nos, orientados pelo professor 0 qual procuraré utilizar 

processos de ensino que leyem os Mesmos a estudar ¢om 

bom método, com seriedade, com esfér¢o e com dedicacao. 

As formas socializadas de trabalho, a par de desenvol- 
yerem nos alunos 0 espirito de equipe e o senso de respei- 

fo A personalidade alheia contribuirao para os ir liber- 

fando da atitude “passiva” de apenas escutar 0 mestre que 

explana, Jevando-os a uma progressiva independéncia nas 
atividadés de pesquisa, observacdes e estudo em geral, 

_Estas formas de trabalho oportunizarao, paralelamen- 
te A aquisicao, pelos alunos, de habitos de estudo valiosos 

@ indispensAveis 4 complementacao de sta formac¢ao cul- 

tural posterior, um melhor atendimento por parte do pro- 

fessor aqueles que necessitarem de uma assisténcia espe- 
cifica. 

SerA preciso que o sistema proposto nao exclua as 

oportunidades de pratica indispensdyeis para que se pro- 
eesse a integracao da aprendizagem que se refletira nos 
modos de pensar, de sentir, de agir do educando, 
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D — Programas para o plano de Reforma do Ensino 

Primarioc 

O Centro de Pesquisas e Orientacao Educacionais ex- 

pediu um programa minimo, & ser desenvolvido, em cara- 

ter experimental, nas classes constituidas dentro do plano 

da Reforma (regulares e de recuperacgao). 

Tomaram-se por fundamento na sua elaboracao 0s 

contetidos de Linguagem, Matematica e Conhecimentos Ge- 

rais apresentados nos programas yigentes, excecao feita 

do programa de Gramatica que obedece ao critério fun- 

cional. 1p : 

Os programas de Arte e Educagao Fisica deverao tam- 

bém sofrer as necessirias adaptacoes, orientadas pelas 

Superintendéncias competentes. 

# — Avaliacaio do trabalho nas classes de recuperacao 

Avaliar, no seu sentido verdadeiro, consiste no estudo 

e interpretagcao das mudangas efetuadas no comportamen~ 

to global do aluno, face aos objetivos a serem atingidos 

pela agao educativa. 

Nesse sentido ¢ processo imprescindivel A escola. 

Desde logo pode-se inferir que muitos sao OS aspectos 

do processo de avaliagao, sendo um déles, necessariamen- 
te, o que se refere 20S resultados da aprendizagem (Lin- 

guagem, Matematica, Conhecimentos Gerais). 

Ter& o processo de avaliagéo, ntsse campo, em todas 

as classes constituidas dentro do plano da Reforma do en- 

sino primario os seguintes objetivos: 

{1 — Conhecer o ritmo de desenvolvimento do aluno, 

relativamente aos aspectos constantes do programa, 

9 — Estimular o educando em seu trabalho, pelo co- 

nhecimento do que foi capaz de realizar em determinado 

conteudo programatico e num determinado tempo. 

3 — Informar os pais sobre o aproveitamento de seus 

filhos no sentido de conseguir sua cooperacao no trabalho 

de recliperagao da escola. 

4 — Corrigir aspectos da técnica empregada pelo pro- 
fessor no tratamento de determinado ponto do programa. 

5 — Favorecer a continuidade do trabalho, baseado no 

conhecimento exato do que jé tenha sido dominado pelo 

aluno. 
Nao fem, como se pode observar, a verificacho da 

aprendizagem na presente Reforma, a finalidade de repro- 
var o aluno, ponderadas que foram as coOnsequéncias ne- 
gativas dessa’ pratica, principalmente do ponto de vista 
psicopedagogico, para nao considerarmos as de natureza 

administrativa. 

Nao exclui, outrossim, ésse novo sistema @ obrigacdo 
do professor propiciar o dominio, pela classe, dos minimos 

correspondentes a cada grau de escolaridade, respeitado @ 

ébyio o ritmo de aprendizagem dos alungs. 

Bem assim, cabe ao professor da classe de recupera~ 
cio proporcionar ao aluno tratamento que Ihe permita 

avancar dentro do limite de um ano letivo no programa de 

trabalho, com a finalidade de ajustar ésse aluno a classe 

regular, isto é, relativo 4 sua idade cronologica. 

VY — UNIDADES ESCOLARES QUE, EM 1958, FUNCIO- 
NARAM EM REGIME DE REFORMA : 

1. G. E. Argentina 
2. G. E. Antao de Faria 

+ $8. G. E. Apeles Pérto Alegre 
4. G. E. Barao de Santo Angelo 
oe G. so Geark 
6. G. E. Gel, Aparicio Borges 

+ 7. G. E. Gel. Afonso Emilio Massot 
8. G. E. D. Diogo de Souza 
9. G. E. D. Leopoldina 

10. G. E. Euclides da Cunha 
11, G. E. Gal. Daltro Filho 
12, G. E. Horacio Maisonette 
13, G. E. Ildefonso Gomes 
14. G. E. Inicio Montanha 
15. G. E. Luciana de Abreu 
16. G. E. Mal. Florrano Peixoto 
17, G.-E. N. Sra: Monte Serrat 
18. G.-E. OtAvio Rocha 
19. G. E. Paulo da Gama 
20. G. E. Presidente Roosevelt 
21, G. E. Prof. Langendonck 
22. G. E. Prof. Sarmento Leite 

+ 23. G. E. Panla Soares 
24. G, E. Rafael Pinto Bandeira 
25. .G. E. Souza Lobo 
26. G. ses mignar 

+ 27. G.,E. Visconde de Pelotas 
+28. G. E. 4 rua Banco Inglés 

29. G. E. Medianeirg 
80. G. E. Dr. Oscar Tollens 4 

+ $1. G. E. 4 Praca Simées Lopes Neto — Vila 9 
S. Caetano 

+ 32. G.:Eya rua Caldre e Fido 
33.096. EB) Leopolda Barnevitz 

OBSERVAGAO — Nas escolas marecadas com sinal + © 
a reestruturacao foi feita apenas no 1.° ano, 

z \ 
VJ — DISTRIBUICAO DOS ALUNOS, POR CLASSES (REGULARES E DE REGUPERAGAO). 1° A 8° ANO DE 

‘ i : BSCCLARIDADE — 1958 
aero eae 
      

  
  

  

  

              

  

          

  

  

      

  

1,°-ANO | 2.° ANO 3.0 ANO 5.2 ANO | One Aa 

Gl. reg. | CL. recup Cly reg. | Gl. recup. Cl. reg. | Cl. recup. Cl. jreg. jC)" recup. Cl. recup. 

| 
N.° de al. | N.% de al, |N.° de’ al. | N.°'de al. |N.° de al. | N° de al. |'N.° de aly | N© de al. | N° de al. 

2967 2373 | 1455 | 917 1134 695 aL | 9006 | 4006 
Heckcireletree eM : | | 

5340 | 2372 1829 21 9562 
| seal 
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VIE — RENDIMENTO ESCOLAR 

A aprecia¢ao do rendimento do trabalho escolar nas 
Escolas em regime de Reforma, realizou-se, nas classes re- 
gulares, pela aplicacho das provas comumente expedidas 

por esta E.. @. ao final de cada’ ano letivo, Prevale- 
ceram, entretanto; os resultados obtidos pelas criancas, 
para fins de classificagao das mesmas em grupos Tregnla- 
res ou de recuperacko, nado se admitindo mais o sistema 

de repeténcia, 

    

  

Essa medida foi estendida a tédas as escolas estaduais. 
Nas classes de recuperacio dos Grupos Escolares que 

adotaram em i958 o novo plano de estudos aplicaram-se 
provas diasnéstico que, organizadas por etapas relativas 

a cada grau de escolaridade, permitiram verificar o rendi- 
mento réal dos alunos, evidenciando, outrossim, a recupe= 
racao dé crianeas para classes cujo adiantamento corres-_ 

pondesse & sua idade cronoldésica. % 
,, Gom a finalidade de chegat-se a algumas conclusoes 

sébre a validade do plana experimental com referencia ao 

fae pet 
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o escolar, realizou i 
esultados apresentados pelos alunos dos Grupos 

, Hos quais se realizou a 1.% etapa da Reforma, 

emonstrado por equivalente numero de crianc¢as 
2 lientaram, em 1958, escolas nao incluidas no tra- 

© experimental. - eh : 

Os resultados obtidos, constam dos quadros seguintes: 

E. 

  

      
bu fy . 

~ Quadro n.° 1 ad. yd ted ei: 

_ Rendimento Escolar 

- 42a 3° anos, z 
( 1958. 

  

     

    

   

  

   

   

  

   
   

            

  

  

  

  

  

  

  
    

    

    

  

  

Suficientes Insuficientes 

1334 511 

1 

ro | 75% 25% | 

¥, _ Quadro n.° 2. 
} Rendimento Escolar 

a4 1958. ; 

eg Classes nao incluidas na experiéncia. 
- =<=— 

ee. | Compareci- | Aproyados | MReprovados- 
|| real ~ mentos 

le ae | 
2085 4 1744 | 1476 | 609 

Ba: | 10,7% | 20,2% | 
  

Conquanto nao parecam significativas as diferencas 
ultantes da aplicacd4o de um ou outro sistema pode-se, 

nto assinalar; , 

= Vantagem, embora diminuta, no aproveitamento es- 
Jar dos alunos submetidos a experiéncia. 

___ Considerando os yarios fatéres que possam’ter con- 
of ibuido para éste resullado tais como inicio do trabalho 

_ em maio de 1958 inexperiéncia dos professéres, insufici- 
_ &ncia de material diddtico, deficiéncia nas condicées ma- 

ais da escola, limitagdes na assisféncia técnica, pode- 
mos falvez coneluir pela superioridade do noyo sistema, 
embora devam-se aguardar resultados da aplicacao do 

mo por tempo mais dilatado. 7 

    

   

    

   
— SISTEMA DE VERIFICACAO DO RENDIMENTO 

_ DA APRENDIZAGEM — SUBSTITUIGAO DO CRI- 
TERIO DE PROMOCAO PELO DE CLASSIFICA- 
CAO DOS ALUNOS * 

De conformidade ccm as diretrizes constantes do no-, 
plano de estudos em experiéncia nas escolas primarias, 
ebeu o item VII, das Instrucdes Gerais para aplicacao 

   

  

   

          

, O grau minimo para classificacdo em série regular de _ Hiyel imediatamente superior sera de 50 por matéria, 

   _ Classificacao no 2.° Ano aan, 
pean L) 

    
Serao classificados em classes regulares de 2. ano os alunos que obtiverem, no minimo, o grau 50 em Linguagem e Matematica. e 60 no Global. 

Também integrardo classes resulares de 29 ano escolar os alunos que, embora nao tendo sa- _ lisfeito as exigéncias expressas na alinea 1 pude- 
rem obter recuperagaéo nos aspectos nao domina- dos, antes da aplicacio da prova diagndstico (Fins do 1,2 més de trabalho do ano seguinte), 

   ity MEAS yy 
eae Tb Baki! 

oY at    

  

      

     
   

     

ealizou-se também estudo compara- 

Provas Finais do ano letivo de 1958, a seguinte re- ~ 

  

  

géncias minimas do 1,° ano escolar. 

B. Classificacao em 3.°, 4.° e 5.° anos 

1) Integrarao classes regulares de 3.°, 4.° e 5.° anos 
escolares, os alunos vindos, quer de classes re- 
gulares, quer de classes de recuperacao, proceden- 

' do-se a sua classificacio nas sérics ou grupos, de 
acérdo com 0 critério abaixo: 

a) Os alunos que lograrem satisfazer as exigéncias 
-minimas estabelecidas para a aprendizagem em 
Linguagem, Matematica e Estudos Sociais e Natu- 
rais, serao classificados em classes regulares. 

Os altinos que nao obtiverem o limite minimo, po- 
derao ser ainda classificados em classes regula- 
res de 3.°, 4° e 5.9 anos escolares, se lograrem 
realizar recuperacao dos aspectos nao perfeitamen- 

~ te dominados, até a aplicacdo da prova diagndés- 
tica, (fins do primeiro més de trabalho), e de 

_ reajustamento (matérias especializadas) . 

=) 

e) Os demais alunos constituirdo 3.°, 4.° e 5.° anos 
escolares de nivel fraco, devendo receber trata- 
mento de recuperacio, 

_ OBSERVAGOES : 
1) Os alunos que, com menos de 14 anos de idade 

_ cronologica, nao lograrem satisfazern as exigéncias 
relativas ao 5.° ano de escolaridade, poderao per- 
manecer na escola por mais um ano, 

2) Se o numero dessas criancas fér ‘insuficiente, nao 
permitindo a constituicéo dessas classes, poderao 

constituir grupos dentro das classes de 5.° ano 
regular ou serao transferidas para escolas previa- 
mente designadas pelo C. P. O. E., ou pelas De- 
legacias de Ensino que deverio manter, na loca- 

t lidade ou em determinados pontos da localidade 
uma classe destinada a receber alunos que se en. 

—quadram nas condicées acima descritas, 

8) §6 receberae certificado de concluséo do curso 
_ primario os alunos que obtiverem, na verificacao 

final, correspondente a Linguagem, Matematica e 
Esiudos Sociais e disciplinas especializadas, no. 
d.° ano de escolaridade, 50 por matéria, 

4) Os alunos que, com mais de 14 anos de idade cro- 
; nolégica nao satisfizerem as condicdes 
’ deseritas no item 3, deverdo ser desligados da @s- 

cola primaria, podendo veceber um atestado de 
educacao primaria. ; (Vy 

Outrossim, deyerao ser encaminhados a cur- 
sos primarios da Superintendéncia do Ensino Pro- 
fissional ou ao Servigo de Educacao de Adolescen- 

_ tes e Adultos para que recebam, em cursos ves- 
pertinos que deverdio ser criados para ésse fim, 

 Orientacao que favoreca a recuperagdéo dos as. 
pectos nao dominados do curriculo das Escolas 
Primarias comuns, — 

OBSERVACAO: Nas localidades onde nao fox 
possivel a articulacgao prevista, ficard a critério da 
Direcao permitin a matricula de maiores de 44 
anos, considerando, entao, as vagas existentes na ~ 
escola, as qualidades pessoais do aluno e suas con- 

' dig6es econdmico-sociais, 
1 s ee ¥ , t ? : 

. ! 

IX — CLASSIFICACAO DOS ALUNOS NOS CURSOS PRI. 
MARIOS DO ESTADO, SEGUNDO 0 NOVO PLANG. 
DE ESTUDOS 

Com a finalidade de regulamentar as proyidéncias pe 
queridas pelas delerminacoes constantes das instrugdes a 
que se refere o item anterior, foi encaminhado ao Govyér- 
no do Estado projeto que, aprovado em 31 de dezembro — 
de 1958, transformou-se no Decreto n° 9,950, que teye a 
seguinte nedacao; ee gs : ie oe 

ar. ie, 4 +S laa s 3! 

2) Constituirgo classes de recuperacdio no 2,° ano de 
escolaridade os alunos que nfo satisfizerem as exi- 

minimas 
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DECRETO N.° 9.950, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1958. 
Dispoe sdébre a classificacéo dos alunos 
dos Cursos Primaérios do Estado e da ou- 
tras providéncias. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL, no uso das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo 
art, 87, inciso II, da Constituigio do Estado, de 8 de ju- 

Iho de 1947, te) ¢ 

DECRETA 

Art. 1.° — © sistema de reproyagao com possibilidade 

de repeténcia, pelo aluno, da mesma série do curso pri- 

mario das escolas oficiais fica substituido pelo de classi- 

ficacaio que obedecera ao resultado da aplicagio das me- 

didas de rendimento escolar e A idade cronoldgica dos 

alunos. ‘ \ 

Art. 2.° — Os alunos serao classificadcs nos diversos 

srupos de escolaridade de acérdo com os resultados ob- 

tidos nas medidas de rendimento da aprendizagem: sufi- 

sjente ou instficiente. 

Paragrafo tinico — As classes dos diferentes anos se- 
rio organizadas atendeudo aos indices de classificagao, a 

escolaridade e & idade cronoldgica dos alunos. 

Art. 3.2 — Aos alunos considerados suficientes apds 

a conclusao do 5.° ano de escolaridade sera conferido ates- 

fado de conclusao do ‘curso primario; aos insuficientes, 

permitir-se- a permanencia na escola por mais um ano 

lelivo. PEAT glee cies | 

XI — ESCOLAS EM REGIME DE REFORMA — 1959 or 

' Mth ' ' Em 1959, funcionaram em regime de reforma, 157 es- 
colas, sendo 80 na Capital e 77 no interior. ‘ 

¥ 4 gime de reforma. 

  

. . " 2 ; 

Quadro demonstrativo das unidades escolares em re- ; “4 

  

  

   

  

         

    
   

       

      
   

    

    
    

   
    

   
   

   

      

     
    

    
      

     
         

        

                

Art, 4.2 — Qs alunos insuficientes, co: 
colaridade, que tenham mais de 14 anos | 
légica, serao desligados da Escola Primaria 

. : a 

vendo ser enceminhados a cursos supletiyos ou Dp 
nais de nivel equivalente. . 

§ 1.° — Nas localidades onde nao for possive 

ticulacio prevista, podera ser permifida a matricul 
maiores de 14 anos, a eritério da direcdo, consideradas 
vagas existentes na escola, as qualidades pessoais d 
no e suas condicdes econdmico-sociais. : 

§ 2.0 — Aos alunos a que se refere ¢ste ar i 
conferido atestado de freqiiéncia ao curso prima 

‘ Art. 5.° — A Secretaria: de Educacao e Cult 

vés de seus érgaos competentes, expedira as 
que se fizerem. necessarias 4 obseryancia desta: 

Goes. ey 

Art. 6.° — As diretrizes constantes déste Decreto 

car-se-Ao 20s resultados do trabalho das escolas prim 

rias Oficiais no ano letivo de 1958. : he id) 

Art, 7.2 — Revogai-se as disposigoes em    
PALACIO PIRATINI, em. Porto Alegre, 31 de 

bro de 1958. ches . 

Governador do Estado 

  

ory Shryh II — Sao Leopoldo 

' XIL = Pérto Alegre 

        

~ | Unidades | Numero de : 
Regiao escolar escolares | alunos J 

. " ’ S ; : 

I+ Pérto Alegre’ BOATS SP 39. 56a a | C7 
Bite 2.894 ai 

Ill — Estréla ag 1.430 ae 
IV — Caxias do Sul 5 1.189 had + 
V — Pelotas 4 895 : ; 

VI — S..Cruz do Sul 3 1.308 | i 
VII — Passo Fundo 7 2.264. ‘ 

Vill — Santa Maria fGe 4.375 
IX — Cruz Alta _ — eee f : 
X — Uruguaiana 13 : 8.471 7 

XI — Porto Alegre 10 5.917 

XIM — Bajé nd) 1.277 PN Y 
XIV — Santo Angelo — ae 
XV — Erexim 4 i. 758 f 

XVI — B. Goncalves 7 1.758 Sah) 
|| XVIT — Santa Rosa = — ’ 
XVIII — Rio Grande 4, 2.756 >, f P 

_ XIX — Liyramento 7 2.527 | 

TOTAL             
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XIII — ATTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO C. P. O. E., COM A PINALIDADE DE PREPARAR OS PROFES- 
SORES PARA ATUAR, COM EFICIENCIA, NA EXPERIENCIA DA REFORMA DO ENSINO PRIMARIO — 

ORIENTACAO TECGNICO-PEDAGOGICA PARA DIRETORES, ORIENTADORES E PROFESSORES DAS ESCOLAS 
EM REGIME DE REFORMA 

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

      

  

  

  
  

  

  

    

        
  

I 

CRURRTS OES SS sOree se Dea ES T UD O 

Orientadores de Educacio Primaria e I Regiao Escolar. — Capital 
Representantes de Escolas Nomais Postos de Orientacgao 

Periodo: 5-8-janeiro Grupo Escolar Souza Lébo: 
Sesseos de estudo: 24 Sessoes de Estudo: 36 

Profess6res; 431 

Orientadores de Educ. Primaria 
Capital — Interior 

Grupo Escolar Venezuela: 
Sessoes de Estudo; 44 

Periodo: 1-15-julho Professores: 249 
Sessoes de estuda: 56 

Grupo Escolar Paula Soares; 
Palestras Sessdes de Estudo: 44 

Professéres: 328 

G. Escolares: 3 E. Normais: 9 » 

Grupo Escolar Inacio Montanha 

_E. Particulares: 4 Circulo de Pais e Mestres: 3 | Sessoes de Estudo: 44 
: Professéres; 338 

Prof. de classes de recuperacao; 115 

v Grupo Escolar Presidente Roosevelt: 
Sessoes de Estudo; 39 

. Periodo: Sesseos de Estu- P Brass 158 
12 out. — 30 nov. | tudo: 125 Spates 

TOTAL TOTAL 

SessGes de Estudos: 125 Sessoes de Estudo: 207 
Professéres: 115 Participantes: 1.504 

i 
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if Regiao Escolar 
Sessdes de Estudo; 44 
Profess6res: 11 

Ill Regigo Escolar 
Sessoes de Estudo: 37 
Professores: 14 

  

  
IV Regiaéo Escolar 
SessGes de Estudo: 13 
Professéres: 13 

WI Regiao Escolar 
Sessoes de Estudo: 44 
Professores: 8 

  

  
VIII Regiaio Escolar 
Sessées de Estudo: 46 
Professéres: 13 

XI Regiao Escolar 
Sessdes de Estudo: 36 
Professores: 13 

  

    XII Regiio Escolar 
Sessées de Estudo: 44 
Professéres: 17 

XIV Regido Escolar 
Sess6es de Estudo: 44 
Professéres: 16 

  
    XV Regido Escolar 

Sess6es de Estudo: 40 
ProfessGres: 10     AIX Regido Escolar 

Sessoes de Estudo: 32 
Professéres: 13 

  

TOTAL 

Sessoes de Estudo: 443 
Participantes: 13   
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MISSOES PEDAGOGICAS 
  

ENCONTRO COM DELEGADOS REGIO- 
NAIS DE ENSINO 

  | XVI Resifo Escolar — B. Goncalves 

SessGes de Estudo: 26 
Professéres participantes: 380 

  

Periodo: 
°22-24-julho 

    

  
XVII Regiao Escolar — Santa Rosa 
Sessdes de Estudo: 25 
Professéres: 3800 
  

  

XVIII Regido Escolar — Rio Grande 
Sessoes de Estudo: 26 
Prefessores: 533 
  

  

X Regifo Escolar — Urnuguaiana 
Sessdes de Estudo: 22 
Professores: 417 
  

  

V Regiao Escolar — Pelotas 
Sessces de Estudo: 72 
Pofesséres: 903 
  

  

Vii Regiao Escolar — Passo Fundo 
Sessoes de Estudo: 23 
Professores: 936 
  

  

IX Regiao Escolar — Cruz Alta 
Sessdes de Estudo: 20 
Profess6res: 823 

  

  

Sessdes de Estudo: 21   Delegados: 19   
  

  
EO TOA TL 

Sess6es de Estudo: 214 
Participantes: 4292     TOTAL 

SessGes de Estudo: 21 
Participantes: 19   

  

XIV — ASSUNTOS QUE CONSTITUIRAM OBJETO DE 
ESTUDO NOS CURSOS: MISSOES E ESTAGIOS 
DOVCe P.O, 

Reforma do Ensino Primario. 
Psicologia. 
Relagées Humanas. 
Didatica Geral, 
Direcdo da Aprendizagem em Linguagem: grama- 
tica, leitura, composicao. 

Diregaéo da Apendizagem: 

e
l
t
 

| 

a — Matematica 
b — Estudos Sociais 
ce — Ciéncias Naturais 

— Métodos e Processos de leitura no 4.° ano. 
— Apreciacao de cartilhas, 
— A Nova Nomenclatura Gramatical- 
— Literatura Infantil. 
— Provas objetivas — Provas especiais. 
— Verificacoes mensais. 
— Material didatico. 

XV — OS PROGRAMAS EXPERIMENTAIS 

Em 1959, as escolas en: regime de reforma adotaram 

os neyos Programas Experimentais de Gramatica, Giénegias 

Na‘urais, Estudos Sociais ¢ Matematica. 

CONTEVDOS DOS PROGRAMAS 

A — NORMAS GERAIS 

Sonstituem os programas um plano graduado para a 

direcio da aprendizagem na Escola Primaria. 

  

Procurou-se orientar a escolha dos assuntos e ativi- 
. ve 

dades, consoante as necessidades das criancas, de modo a ~ 

se lhes permitir o desenvolvimento de suas personalida- 
des, propiciar-se-Ihes a formacgao de bons habitos, o es- 

fabelecimento de relacGes sociais convenientes e¢ de modo 
a que cada um possa contribuir para o bem estar da fa- 
milia e da sociedade sem que se percam de vista os valore 
reais da formacao individual. ‘ 

Wa organizacio dessas diretrizes cuidou-se incluir co- 

nhecimentos elementares correspondentes & heranca cul- 
tural do pais, sugerir atividades necessarias a0 ajustamen- 

to As condicdes econdémico-sociais brasileiras, bem como — 

aspectos que contribuam para um melhor conhecimento € 

compreensao de outros povos. 

Procurou-se, outrossim, 

suas afinidades. x ls 
Oferecem os conteidos programaticos désse plano de 

estudos suficiente flexibilidade, permitindo a cada profes- 

sor ajusta-los nfo sé & natureza bio-psiquica das criancas 
como As exigéncias e caracteristicas do meio. 

Apresentam ainda essas diretrizes a possi ee ae ; 

adaptacio a diversos processos de ensino, recomendan o- ‘i 

se, entretanto, sejam usados pelos professores OS ae 4 

fundamentam em teorias atualizadas ¢ comprovadas 

relacdo A natureza do aluno que devera constituir o cen- 

tro das atividades escolares, sem que se prescinda, & evi-— 

dente, da necessdria orientagio dos profess6res. 
Visa-se finalmente, com a apresentacgao. désses conteu= 

dos programaticos mais do que impor normas obrigato- 
rias, apresentar sugestoes deixando-se 20S professéres &m-~ 
pla margem de iniciativa na utilizag§o dos recursos de 
que dispuserem para conduzirem os alunos & atingir a5 
metas ideais da educacgao elementar. 

— 13 

    

imprimir todo o apréco & | 

coordenacao entre a vida e as matérias escolares, cuidan- 

do-se, também, para que os assuntos se associassem por | 

  

 



     

   

B — NORMAS ESPEC{FICAS 

re, Incluem OS novos programas objetivos gerais espe- 

. cificos, bem como sugestoes relativas a orientacao dida- 

fica mas varias areas da aprendizagem. aude 

'- Considerando-se, ainda, a importancia da yalorizagao 

_ do esférco pessoal de cada aluno na sua formacao, in- 
_ eluiram-se relacées de habitos, atitydes e habilidades que, 
ao fim de cada etapa, deverao ser demonsirados por éles. 

Nada impedira, entretanto, que, uma vez conseguido 
pelo aluno o dominio mais’ ou menos perfeito de cada cta- 

pa, possa oO professor orienti-lo nas experiéncias~corres- 
pondentes 4 imediatamente superior. 

Os contetidos especificos désse plano constam do se- 
euinte: 

- 1. ATIVIDADES PREPARATORIAS — Visam ofere- 
cer AS criancas, especialmente aqueles que nao fiyeram 
oportunidade de freqtiéncia aos Jardins de Infancia, ex- 
periéncias indispensiiveis 4 aprendizagem, em qualquer 
‘das suas areas especificas. 

2. ARTES DA LINGUAGEM — Os programas de Lin- 
guagem, parte integrante de qualquer dos aspectos do tra- 
balho escolar, cuidam em especial, propiciar aos alunos 
de curso primario o aperfeiocamento gradativo de expres- 
sao oral ou escrita bem como inicia-los na leitura e pos- 

- sibilitar-Ihes o desenvolvimento da capacidade de ler e 
interpretar, corretamente, idéias contidas em livros ou pe- 
riddicos, material literdrio ou informativo compatiyel com 
Seus interésses e grau de desenvolvimento. 

4 Inclui o programa de Linguagem as Seguintes ‘reas: 
| ' Leitura, Eserita, Composicao, Gramatica e Ortografia 

| 
i i by _ 8. ARITMETICA E GEOMETRIA — Teve-se por ob- 

4 jetivo, na organizagao désses programas, familiarizar os 
| i alunos com situacées matematicas a seu alcanee, apresen- 

_ tadas na vida quotidiana, de modo a favorecer-se-lhes a 
4 Significacao das operacdes que envolvam quantidade, o que 

: _ devyerd, outrossim, constituir alicerce seguro para a aqui- 
: _ Sig¢ae das nocées subseqiientes, 

| 4> ESTUDOS SOOIAIS — Visou-se, na organizacdo { dos -conteudos programaticos constantes dessa area, fo- W ealizando-se especialmente Os aspectos humanos da vida _ @aotidiana, auxiliar os alunos a construir o respeito prd- 
| Brio e pelo préximo, desenvolverem apreciacdes refe- rentes a interpelacdes quer no campo familiar, quer esea- lar, quer de comunidade; leyar-se gradativamente os alu- | 0S a reconhecer o grau de responsabilidade que Thes ca- i _ be em relacio aos grupos dos quais fazem parte. 
i Cuidou-sé ainda, através das experi¢ncias e conheci- 
» mentos relativos a seu habitat, quer no aspecto histérico, 
{quer no aspecto geograéfico, favorecer. a fixacao dos edu- 

-€andos ao meio, com vistas a repressao do éxodo dos cam- _ bos € a superpopulacdo dos centros urbanos ¢-a conse- -quente constituicdo de grupos marginais. 
poe Outrossim, partindo-se de_conhecimentos e experién- clas sociais relativas ao meio, procurou-se levar gradati- _ vamente os alunos 4 apreciacdo de problemas do mundo eontemporaneo e A necessaria compreensao e solidarje- 

dade universais, 

72>)», ESTUDOS NATURAIS — No planejamento das ) afividades referentes aos estudos naturais, visou-se léeyar #5 Crian¢as ao desenvolvimento da capacidade de obserya- / Gao da vida animal, vegetal e mineral, do meio em qu ; habitam, bem como a apreciacao dos fendmenos a0 aie * ce de sua’percepeao. ‘ e 

i 
1 
L Procurou-se, outrossim, levar 6s alunos 4 possibilida- 

  

de de desfrutar um relative bem-estar através dos cuid 
| Gos higiénicos-sanitarios e pelo aproveitamento ¢ oat | ente dos recursos naturais a sey aleance . Sop vers. 

a? 6. DAS ARTES — Considerando ARTE o oder eria- ; tivo do espirito humano, deyemos encontra-la ] i. eee 
maria, através das mais diversas manifesta none : es 3 pressao lingtistica do bensamento, na disnoe: = He ex- 

} trabalho escrito; no arranjo de uma Sai ou A fe e um 

Beak 0 minds esoetico ae deen s i ig 

a 

    

  

ca, etc. 

Arte, para a crianc¢a, deve caracterigar, ¢ é Avie ‘ _ tu i 
| é préprio, fruto esponténeo de sen espirito. do que the 

  

Hvidentemente, nao poderemos estabelecer um para- 
lelo entre a arte adulta e a infantil. Sendo como ¢ a cri- 
anga um ser em desenvolvimento as manifestacgoes artis- 
ticas de seu espirito obedecerao também a uma evolucio. 

~, 

_ 0 importante, portanto, na‘direcao do trabalho artis- 
tico da crianca, @ 4 consideracgo de que cada uma delas 
se deve desenyolver consoante suas préprias possibilida- 
des, nao cuidando o professor de impor quaisquer mudan- 
‘cas no curso de suas manifestacdes_e limitando-se tao so- 
mente a incénfivar a Sua capacidade criadora. 

E necéssario que, no desenvolvimento de um progra- 
ma de artes; cada manifestacto do aluno constitua uma 

demonstracao da sua maneira prépria de sentir e se ca- 
racterize pela satisfacao de expressar-se. 

Através de suas criacdes artisticas, a crianca cresce 
na habilidade de fazer julgamentos, e progride na capaci- 
dade de iniciativa na resolucio de problemas. 

Assim sendo, o método convenienle a ésse sector da 
direcho de aprendizagem, buscar-se-A na premissa de que 
0 crescimento da eapacidade criativa da crianca é seme- 
jhante ao erescimento de uma planta; nao se poderao es- 
peran resultados muito significativos do ponto de vista 
adulto, ta0 logo & crianca seja iniciada no trabalho cria- 
tiyo; coloque-se, isso sim, 0 aluno em condicées que -fa- 
yorecam sua auto-expressaAo nao se imprimindo regras pa- 
ra ésse desenyolyimento. Ao professor caberd o respeito 
para suas opinices e idéias, assim como a demonstracao 
de real entusiasmo por qualquer progresso demonstrado 
pelo aluno, no sentido da eyolucio demonstrada em seu 
trabalho criativo. 

7. DA EDUCAGAO FISICA 

   

  

Com yistas 4 formagao integral da crianga nao se po- 
dera omitir, na Escola Primaria, 0 cuidado com o aspecto 
fisico de desenvolvimento infantil. 

Orientado de acérdo com-os interésses e@ necessida- 
des das criangas 0 programa de Educacao Fisica permiti- ra: 6 desenvolvimento de habilidade, coordenacdes sensé- 
rio-motoras; 0 ecrescimento da capacidade de iniciativa, 
sempre que forem requeridas rapidez nas decisées ¢ pron- 
tidio nas reacées; fayorecer’ outrossim, o desenvolvi- 
mento do espirito de grupo concorrendo para o ajusta- 
mento social do aluno, propiciara oportunidade de concre- 
tizacio de desejo de aventura, movimento e sensacao, as- 

_sim como ocasioes de o aluno medir-se com’ obstaculos e 
companheiros, atitudes proprias a sua natureza em desen- 

yolvimento, Levara os educandos 4 compreensio da ne- 
cessidade de cumprir regras e codigos para a eongeedero 

do bem estar pessoal e coletivo; permitira ainda, do ane 

to de vista pessoal do aluno, o ajustamento de suas aisha 

déncias inatas, levando-o 4 modificacdo gradativa de suas 

formas de c¢omportamento. 

§. RELIGIAO 

Embora dé matricula facultativa, deve constituir 0 en- 
sino religioso disciplina integrante do plano de estudos. 

Dentro da concépeao espiritualista da filosofia eris- 
la, 0 ensine da Religiao deve alicergar-se nos valores que 
representam a esséncia da natureza humana, erjando um 
clima de alegria, Olimismo e sceupanga, garantia de vida 
plena ¢ continua, transcendente das limitacées materinis 
da humanidade. / 

Tendo, como objetivo precipuo, a mobilizacdo das for- 
‘cas. éspiriluais e afetivas do educando, @ ensino religioso 

deve ser orientado no sentido do estabelecimento de inti- 
mas relagoes com a vida, dando 4 esta sentido ¢ direcao, 
devendo, consegiientementée, estar presente em todos Os 
momentos da vida escolar ¢ extra-escolar, 

No desenyolyimento do programa, ¢laborado pelas au- 
foridades confessionais, deve ser atendida a evolucao psi- 
eolégica do educando, apresentando-se a matéria de acép- 
do com a idade e escolaridade do aluno, 

, 
i 

Com essas consideragoes gerais sobre os contetidos 
de cada tim dos programas a serem desenvolvidos na Es- 
cola Primaria, encaminbamos aos senhores professéres ro- 
teiros que, em carater experimental, deyerafo ser aplica- 

dos no corrente ano, nas escolas de classe que -venham 
realizando a Reforma constante do novo plano de estudos 
désse grau. 
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XVI — CURSOS VESPERTINOS 

A Reforma do Ensino Primario, ordenando a matri- 
cula pela idade ecronolégiea do educando (ga par de seu 
nivel de aprendizagem e grau de maturidade) previu os 
limites da referida idade nfo s6 para o ingresso no Gur- 
so Primario, mas também, para a conclusio do mesmo: 6 
enos e 9 meses a $ anos (ingresso) e 12 a 13 anos (con- 
clusao). 

Assim, pelo Art. 4 do Decreto n.° 9.950 de 31/12/58, 
os alunos maiores de 14 anos deverao ser, salvo em ca- 
sos especiais, excluidos da escola priméria comum. 

Considerando, entretanto, a necessidade do atendi- 
ménto a ésses alunos maiores de 14 anos que, por motivos 
diversos, ainda se encontram na escola primaria ou daque- 
les que, por incompatibilidade de horario de seu traba- 
tho com 9 da escola nfo tenham podido coneluir o curso 
Primario, determinou a Secretaria de Educacaio e Cultu- 
ra a criacao de Cursos vespertinos com a finalidade pre- 
cipua de preparar o adolescente para participar eficiente- 
mente da vida da comunidade a que pertence. ~ 

A — OBJETIVOS 

1 — Formar a personalidade do educando propician-~ 
do-lhe uma adequada integracio de valéres es- 
pirituais, morais e civicos. . : 

2 — Proporcionar a formagao cultural indispensayel 

. 4 vida e, bem assim, o cultivo do sentimento de 

solidariedade humana. i 

3 —- Formar hibitos relativos A conservacgfio da saude* 

fisica e mental. alee 
4 — Estimular o desenvolvimento das aptidodes yoca- 

cionais e oportunizar o conhecimento e a utili- 
zacio dos recursos materiais « humanos do meio. 

5 — Oportunizar a yivéncia de situagoes comuns a 
vida numa democracia, apreciando os direitos ‘e 
deveres dos que participam da mesma. 

6 — Intensificar a orientagio pré-profissional e vyvalo- 
rizar o trabalho como fonte de dignificagéo e fe- 

. licidade individual e social. 
7 — Capacitar o educando para apreciar as manifes- 

tacdes de beleza no meio natural e social. 
$ — ASsegurar uma ecficiente adaptacio ao meio, 

B — PROGRAMA } 
; 5 

1 — INTRODUGAO , 

Caracterizam-se os aspectos da vida social por multi- 
plas formas e oferecem estimulos variadissimos aos alu- 
nos, oS quais reagem de acérdo com ésses estimulos. Sob 
ésse aspecto, deve Um programa atender, no seu desenvol- 
yimento, 20 aproveitamento daquelas experi¢ncias ja exis- 
tentes e, ao mesmo tempo, alargar, melhorando, os con- _ 
teudos vivenciais do aluno, ajudando-o a conseguir uma 
integragao adequada e uma participacao eficiente no am- 
biente em que vive. 

Tendo em vista essa participacio interessada e efici- 
ente do educando no meio social, desenvolvera o Gurso 

Vespertino, a par do contetido programatico do Curso Pri- 
mario — Linguagem, Mateméatica, Estudos Sociais e Na- 
turais — um programa de atividades praticas relaciona- 

das com Artes Aplicadas, Desenho e Educacao Fisica. 
Assim, nocdes de Economia Doméstica e Puericultu- 

ra, corte e costura, bordados, fléres, bem como marcena- 
ria (prateleiras, pequenos armarios, eadeiras, etc.) pe-— 
quenos consertos em canos, torneiras, etc., mudanga de 

fusiveis, consertos em ferros elétricos, encadernagao, pin- 

tura e outras atividades que visem a formagao de cidadao 
titil a si mesmo, A sua familig e a sociedade, integrarao oO 

curriculo do Curso Vespertino, 

12 — NORMATIVA 

No desenvolvimento de trabalho nas classes do Curso 

Vespertino devera o professor: } 

Wt planejar seu trabalho tomando como ponto de par- 

lida unidades de trabalho que nao sdmente propicrem, 

com a participacao interessada dos alunos, sua formagao 

cultural, basica, como também, a realizacao de atividades, 

de carater pralico apoiadas nos minimos essencials pre- 

vistos nos programas de Desenho e Artes Aplicadas; . 

gramas elaborados para as diversas disciplinas, aquelas 
iy if 

‘gem viva e variada; 

_ selecionar, entre as sugestées apresentadas nos pro- 

    = . ante 

que melhor se adaptarem aos interésses e vivanclaigen 
aiunos que freqiientam essas classes; . ian h 

— manter-se, por uma constante atualizacdo cultural it 
a par da evolucao do conhecimento humano, a fim de po- — 
der orientar seus alunos na realizacfao de uma aprendiz Su 

\ . rn 

th 

a { 
* aa 
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4m) 

— planejar com o auxilio dos professéres especializa- 
dos, um conjunto de atividades pedagdgicas que ‘possam 
atender a orientacdo pré-profissional dos alunos, ated 
do conhecimento e estimulo de vocagdes e aptidées man 
festadas ou latentes; f ea 

— prover atividades e praticas destinadas a fornecer 
tos alunos habitos equilibrados de produtor e consumidor — 
educado e consciente (educacio econdmica); * ig E 

— valer-se de tédas as oportunidades da vida escolar 
para o cultivo de sentimentos sadios de amor e respeito a 4 
ao patriménio nacional; com a compreensao de que a cada — 
um compete zelar e cooperar pela seguranca e bem-estar 
de todos; i ‘a 

— oportunizar formas de trabalho que conduzam Os et 
alunos a formagao de habitos de pesquisas, observacio e 
reflexao, a fim de que se estratifiquem principios basicos 
para uma posterior realizacio auto-cultural. } ‘ 

3 = CONTEGDO a 

Ud Be 

an : 
       

      

   

  

a Constara dos minimos essenciais do. programa do Cur- 
so Primario acrescido de outras  atividades condizentes — uy 
com os objetivos do curso, } a LAS 

. re a, 

4 — SUGESTOES DE ATIVIDADES 

UNIDADE DIDATICA: “O mundo em que vivemos” 
(ou outra semelhante). j “oh 

Pontos de partida possiveis: 

1.° ano — A escola ou o lar ee 
2.° ane — A localidade 

ano — O estado. 
ano — O Brasil 
ano — O mundo 
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9 
' Atividades que podem ser desenyolvidas nas diversas 

classes: eyes 

1. De carater formativo e informativo-recreativo: t 

a) Formacao de habitos de observacdo, pesquisa, dis- 
cussa0, cOoperacao, através de trabalhos desenyol- | 
vidos em aula, na biblioteca, ete., através de pa- | 
lestras, planejamento de atividades. Ce ‘Le 

b) Aproveitamento de situacdes problematicas rela- 
cionadas aos contetidos matematicos do programa 
de acérdo com o desenvolyimento da classe. y 

ec) Idem para Linguagem, Estudos Sociais e Ciémcias | 
Naturais. ° a + 

d) Realizacao de exeursdes, visitas a fabricas, mu- | 
seus, redacao de jonnais, tipografias, etc.’ 

    

   

   

   

    

  

  

¢) Conhecimento das possibilidades naturais da lo- 4 
calidade e seu aproveitamento. ce ag 

; a 
2.. De carater artistico: : td 

a) Desenvolvimento do espirito criador. wy 
b) Apreciagao de obras artisticas. : *   
c) Conhecimento de cancées, ddncas folcléricas, etc. 
d) Ilustracaie de vivéncias. te 

38. De carater téenico-pratico: i : Ae 
a) Planejamentos. / x = el ahainly 
b) Estmulo as iniciativas de invencao em que a — 

preocupacao pelo util se satisfaga e aperfeicoe. 
c) Gonstrucoes. ; Thea 
d) (Confeegao ou reparacio de: Ee 

— aparelhos simples, objetos uteis ao lar, a es~ ee | 

   

   

cola ou a si mesmo; ARE 
— miniatura de aparelhos cientificos; es 
— pecas de vestuario (comum, caracteristico, M- | 

fantil, ete.) i ey 
c) Colecao e preparo de 

— amostras 
— gravuras 

— elementos naturais 
Modelagem > 
Maquetes ; 
Defesa e conservagao da saide ; 
Preparacgao e conseryacao dos alimentos.     

  



     

! 

| 

UNIDADE DIDATICA: “Meios de transporte” eyolu- 

cao, influéncia no progresso. 

Pontos de partida possiveis: 

4.° ano — Meios de transporie utilizados pelos alunos. 

‘ Transportes comuns na localidade. nig 

2° ano — Tipos de transporte (exposicao de Jami- 

nas, fotografias, desenhos). 

8.° ano — Evolugao dos transportes — Paralelo en- 

tre antigos e modernos. 

4° e 5.° anos — Influéncia dos transportes no desen- 
yolvimento econdédmico dos povos. 

Atividades que podem ser desenyolyidas nas diversas 

elasses: ! 

4. De carater formativo-informativo: 

a) Apreciacio do valor do trabalho cooperativo e 
perseverante. 

ib) Resolucio de situacdes problematicas ligadas aos 
contetidos das diversas disciplinas. 

e) Conhecimento de varios tipos de transporte: aé- 
reos, terrestres, aquaticos, 

d) Conhecimento e respeito dos sinais de transito. 
e) Cuidados necessarios ao atravessar as ruas. 
f) Idem para viajar em transportes coletivos. 

g) Atifudes desejaveis nesses transportes. 

h) Conhecimento do perigo de aceitar “caronas” de 
pessoas desconhecidas. 

i) Visitas a estacoes ferrovitrias, aeroportos, etc. 

j) O transporte e o progresso. 
k) Relacionar o desenvolvimento de fransportes com 

a existéncia e aprovyeitamento de petrdleo ¢ seus 
derivados. 

1) ©O transporte e o intercimbio sdcio-cultural en- 
tre oS povos. 

2. De carater artistico: 

a) Desenhos de expresso. 
b) Estilizagao de motivos alusivos com fins decora- 

tivos. 
ce) Wustracdo de vivéncias. 

3. De caradter téenicopratico: 

a) Observacoes e graficos meterolégicos. 
b) <Aecromodelismo. 
e) Modelagem de outros tipos de transporte. 
d) (Cartografia: mapas localizando as principais li- 

nhas de transporte do pais. 

AS PROFISSOES 

Pontos de partida: 

1) Relato de um aluno sébre suas atividades didrias 
no trabalho que desempenha, 

2) Encontro com uma pessoa especializada em de 
ferminada profissao que faca uma exposicdo sdbre: 

— aptiddes requeridas; 
— iustrumeniss de trabalho; 
— atividades gerais e peeuliares qa cada uma; 
— exigencias legais para o exercicio das profis- 

shes; 
. = perigos a serem evitados no decorrer do tra- 

balho. 

3) . Visita e observacao a locais de trabalho — eseri- 
{6rio comercial, fabricas, armazéns, lojas, correios e telé- 
grafos, tipografias, redacio de jornais, ete. 

4) Interésse pelo conhecimento do mercado de tra- 
palo e das oportunidades oferecidas pela localidade onde 
funciona 2 escola, 

16 = 

  

eee = 

Atividades que poderio ser desenvolvidas: 

De cariter formatiyo-informativo: 

— Conhecimentos realcionados aos contetidos 
programaticos das diversas disciplinas. 

— Organizacio de coletaneas: (prospetos, folhe- 
fos de propaganda, recortes de jormais, revis- 

tas, etc). 
— Organizacio de pequenas monografias sdébre 9 

assunto, i 

— Organizacaio de: 

—diciondrio de profissoes, implicando o co- 
pnhecimento de: 
— finalidade de cada uma 
— instrumentos de pratica 
— perigos que apresentam e como evita-los 
— condicoes em que se processa o trabalho 
— Atividades 
— aptidoes requeridas 
— contra-indicagoes motivadas pelo estado 

de Saude ou outras limitacoes orginico- 
_ fisiologicas individuais. 

— Realizacao de uma pesquisa em grupo, abran- gendo o conhecimento de: 
a) tipos de profissio e atividades peculiares 

predominantes ou caracteristicas de uma 
determinada localidade; 

b) entidades de classe a que estao filiados. 

De carater téenico-prAtico: 
Atividades relacionadas com a aquisicao de habilida- 

des especificas das diversas profissées: 

Meios utilizaveis 

Dramatizacées: 
Nossa loja 

Atitude adequada do balconista 
Pratica de empacotamento comum 
Idem artistico 
Registro de compra (nota) 
Pratica em tréco 

O Eseritério da loja 

Atividades relativas: 
catalogar documentos 
fichar documentos 
arquivar documentos 
endeérecar documentos 
selar documentos 
remeter documentos 

Nossa seco de consertos: 
Atividades relativas: 

mudanca de fusiveis 
conserto de torneiras 
limpeza de fugareiros 
Inudanca de yvidros quebrados 
pequenGs reparos em mdveis 

Atividades domésticas: 

© orcamento: 

Registro de despesas: 
© caderno da dona de casa — como escritura-lo. a 
Necessidade ¢ unportancia da economia bem equili- brada (situacées problematicas destinadas a esclarecer ¢s- 

Se aspecto do orcamento, com previsio para despesas obri- 
gatorias e supérfluas)., 

0 lar 
_ Asseio, decoracéo, conservacdo e disposicao dos mé- 

veis. 
Como combater os parasitas dentro e fora de casa. 

CG — LOCALIZAGAO — LEVANTAMENTO DO NOMERO DE ALUNOS MAIORES DE 14 ANOS. 
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ESTE SUPLEMENTO NAO PODE SER VENDIDO SEPARADO DA "REVISTA DO ENSINO"” 

  

  

  

  

  


