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VISKO GERAL DA"EDUCAgO RECORRENTE
 

0 presente texto comp8e-se primeiramente de um breve panorama
 

da evoluggo da educagib para adultos a partir de 1974 em Portugal.
 

Em seguida apresenta ura descriggo de coho a educagao para adultos
 

esta.inserida no Ministerio de Educaggo e CiA.ncia (M.E.C.) em
 

termos de organizagao, staff e programa. Baseada nesta exposiggo,
 

o consultor levanta algumas quest'es sobre o estado atual da edu
 

caggo recorrente em termos de conteddo e organizaggo.
 

1. Evoluq~o
 

Desde a Revolugao de Abril de 1974, oferta de oportunidades
 

para educaga-o ' populaqo com mais de 14 anos de idade vem pre
 

ocupando o governo Portugus, e, consequentemente o M.E.C. Em 1
 

de dezembro de 1979,o Decreto-Lei 534/79 reformulou a estrutura
 

organizacional de "Educagio Permanente'" dentro do M.E.C. para
 

"Educaggo dos Adultos" com base na Lei No. 3/79. Esta lei propoe
 

a "'Eliminag'o do Analfabetismo," que deverg ser procurada segundo
 

as especificag6es do Plano Nacional para Alfabetismo e Educaqgo
 

de Base (PNARBA) publicado em junho de 1979.
 

2. Organizacgo
 

A Divisgo Geral de Educagao dos Ai.ultos (DGEA), e um dos nove sub

grupos funcionais ligados ao Secretario de Estado para Educaqao situada
 

no organograma da estrutura do M.E.C. no mesmo nivel das Divis6es de
 

Educa9ao Basica, Educa9£o Secundaria, Educacgo Particular, Equipamento
 

Escolar, Pessoal, Instituto da Tecnologia Educativa, Instituto de
 

Servicos Sociais nas Escolas e Instituto da Lingua e Cultura Portuguesa.
 

Outros departamentos principais do Ministerio s5o: Educafo Superior,
 

Desportes, Estudos de Administraqo e Planeamento do Ministerio.
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(Ver
DGEA tem a responsibilidade para a execugao do PNAEBA 


Apendice 1),plano quinquenal que prev:
 

Instituiggo e instalagqo de um Instituto Nacional de
 

Educaggo dos Adultos;
 

* 	Organiza$go de um sistema de centros culturais e edu
 

cacionais para educaggo permanente;
 

Implementagao de programas integrados-regionais de
 

educagZro basica e deseavolvimento cultural;
 
* 


* 	Alfabetizato e educaggo b~sica;
 

* 	Melhoria e extens~o dos quinto e sexto anos para adultos;
 

* 	Apoio a educagqo popular;
 
Acgao no setor da emigragio.l'
* 


Para alcancar estas metas estabeleceu-se durante o ano de 1980 a
 

Ate dezembzo de 1980 no
estrutura da DGEA esbocada na Figura 2. 


tinham sido preenchidas todas as fun98es previstas no organograma.
 

Educagao recorrente, "lifelong learning," se iniciou corn a nomeaao 

de um grupo tarefa sob a supervisgo do Diretor Geral do DGEA e nao 

aparece no organograma.
 

Os escritorios da DGEA se encontram distribuidos em tres locais 

diferentes com o estrit6rio do Diretor Geral ua Avenida 5 de Outubro,
 

35-7? andar, escrit 6 rios da DSAE e DAAEP na Avenida Duque dAvila, 

193-89 andar e escritorios da DMA e Educacgo Recorrente na Biblioteca 

Nacional 83-29 andar no Campo Grande.
 

3. Pessoal 

Manuel 	 Lucas Estivao e Diretor Geral de DGEA. Maria Mrcia Trigo 

ine chefe do Desenvolvimento de Programas e Servigos. Subsec95es 

cluem Divisao de Objectivos, Mtodos e Materiais chefiada por Lizete 

de Mattos, Divisgo de Treinamento chefiada por Isabel Ferreira Martins 

e Divis~o de Avaliaggo e Certificapao chefiada por Maria Amelia Mendonga. 

0 DPS inda conta corn uma equipe de jornal de educag'o dos adultos. 

p.p. 122, Plano Nacional de Alfabetizagao e EducaqEo de Base
 

dos Adultos (& A . Lisboa, junho, 1979.
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0 grupo-tarefa recebe assistencia administrativa de Eduardo Bud
 

Alves, antes professor de ingles em escolas secundirias. Sio membros
 

do grupo-tarefa:
 

" Engenheiro Josd Silveira - M.T., Treinamento de Pessoal 

Professor Pedro Esteves - Destacado na EPAL, experiencia em 
acqo comunitaria 

" Professora Laura Godinho - DGEA Avalia¢ao, com curso de 
especializaq o na Universidade de Stockholm 

" Professora Ana Maria Calado - EPA/MEC, estatfstica 

" Professor Henrique Dias - EB/MEC, especialista em avalila-o 
de aprendizagem 

" Professora Maria Helena Bruno da Costa - EPA/MEC, ex-bolsista 
de Fulbright nos E.E.U.A. 

" Professor Eduardo Guerreiro - ES/MEC 

" Professora Maria Jogo Bustos Silva - Assessora SEE/MEC 

Os membros deste grupo, com excecio de Eduardo Bue, continuam a ocupar
 

seus postos regulares. Somente Eduardo Bue foi colocado a disposigio
 

dos servigos do grupo-tarefa.
 

4. 	Atividades em Desenvolvimento pelo Grupo de Programa na Educarao
 

Recorrente
 

Para desenvolver o planeamento de como implementar o quinto ponto
 

do PNAEBA, o Secretdrio de Estado para Educaqao, Roberto Carneiro, no 

Despacho 21/80 de 4 de marro de 1980, criou um grupo-tarefa para educagio 

recorrente seguindo a definigo do Conselho Cultural de Cooperaq~o da 

Europa (CERI, OCDE, 1973) que propos o fomento da aprendizagem atravis 

da vida corn alternancia entre estudos e outras atividades praticas 

do quotidiano. Diagn6stico que acompanha o Despacho demonstra que havia 

em 1976 cerca de 100,000 adultos em Portugal frequentando escolas noturnias 

que 	 se constituiam em'meras replicas dos programas diurnos organizados 

para crianqas e adolescentes. Ao grupo-tarefa foram atribuidas duas
 

diretivas: 1) Estabelecer as lnhas mestras para educaggo recorrente;
 

2) Organizar irojectos-pilotos que exemplificassem meios para a imple

mentaqAo da educaggo recorrente e a serem implementados ate outubro de
 

1980. Corn base nas reuni~es semanais iniciadas no rnss de margo, 1980, 

foram produzidos tras documentos (Ver Apendice 2). 
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Estes documentos incluem um Primeiro Relat6rio sobre Politica de
 

Educrcao Recorrente (maio de 1980) que, na parte de discussao geral,
 

e consistente com os principios internacionais do conceito de lifelong
 

learning. C3ntudo, na secgao que discute a implementagqo/n~o se 

encontra coer~ncia entre aqueles )rinclpios e os pianos a serem postos 

em pr~tica: noqges classicas de tempo na escola e separaggo de disci 

plinas s'o seguidas ao definir sugestes programfticas. 0 segundo 

documento do grupo-tarefa (Julho de 1980) constitui o Piano Nacional 

para Educaqao Recorrente, (PNERA), elaborando esbogos de materias 

para equivalgncia dos seis anos de ensino ba'sico'e os tr~s anos de ensino 

unificado subsequentes, admitindo cursos por correspond@ncia e unidades rj 

capitalizavels como alternativas ao comparecimento as aulas para com 

pletar os programas e carga horarios estabelecidos. Notfvel, novamente, 

neste plano 6 sua dependgncia no planeamento tradicional de programas 

escolares em termos de tempo de instruqCo aula, disciplinas separadas 

e avaliagio constante de exames finais. Um terceiro documento do grupo

tarefa visando objectivos, curriculo e conte'd para o quinto e sexto 

anos de instruggo (outubro de 1980) delineia as disciplinas de Portugu~s,
 

MatemCtica, Linguas Estrangeiras e o Mundo Atual, a serem ministradas
 

atrav6s de sessares regulares de aula corn avaliaqgo formativa e exames
 

finais. Conforme depoimento, este documento foi elaborado utilizando
 

as conclusUes de um foro pdblico constante de representantes de sindicatos,
 

servigos p-blicos e ind-strias chamado para discutir o conceito de
 

educagio recorrente.
 

Al6m deste documento, o grupo-tarefa elaborou quatro projectos 

pilotos como meios experimentais da implementago do conceito de 

educag'o recorrente. Estes projectos oferecergo aos adultos alfabeti 

zados corn equivalgncia de quatro anos de instruggo, oportunidade de 

continuar sua escolarizago. Neste sentidoestes projectos prev~m 

variag'o de meiu instrucional, nivel de instruggo e agente educador. 

No momento (dezembro de 1980), n'b ha um conjunto cuidadosamente 

elaborado de objectivos, programas e ou materiais de instruggo e calen 

derio de implementaggo para os projectos. Comiss~es de especialistas 

foram nomeadas em novembro de 1980 para detalhar os programas para adultos. 
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Deverio apresentar seus resultados ate Janeiro 	de 1981. Entretanto,
 

o status de cada projecto 6 diferente: aulas ja comeparam no projecto 

EPAL, o grupo do M.T. estg fazendo um levantamento interno, ITE elaborou 

proposta formal com orgsmento para cursos de correspondgncia e o grupo 

de educa;ao secondaria esta na fase inicial de definirao de mecanismos de 

administraqao e gestao escolar, bem como a articulagao M.E.C. e a escola.
 

Projectos Pilotos de Educagao Recorrente, 1980-1981
 

Agncia Nivel Instrucional Modo Instrucional 

EPAL a 60 anos aulas no sftio de trabalho 
com monitores 

MT revisFo
50 a 60 

do primario 
anos 

aulas no sitio de 
com monitores 

trabalho 

ITE 5 a anos 	 cursos por corresponddncia 
com alguns textos programadas 

Escolas Secundgrias materias de nivel 	 unidades recapitalizaveis
 
Noturnas 	 secundfirio 

Discuss~es com equipes dos projectos pilotos levaram os participantes
 

as seguintes conclusoes sobre o que DGEA poderia aprender deles EPAL
 

deve servir como posto de observag-o na anglise da pedagogia para adultos
 

e do seu estilo de aprendizagem. MT deveria elaborar monografias de
 

trabalho. Estes, entgo, poderiam ser comparados aos perffs a serem desen 

volvidos pela DGEA (discutido a seguir) de modo a permitir o estabelecimento
 

de estrategias diversificadas para a determinaggo de equivaldncia. A
 

utilizago dos materiais desenvolvidos para os cursos por correspond~ncia
 

deveriam ser estendidos a outras modalidades de atendimento.
 

5. 	 Preocupaq~es Gerais 

V~rios fatores na fase atual dos esforgos de desenvolvimento da 

educaggo recorrente precisam ser modificados para que o programa se 

adeque ao espfrito do PNAEBA. 0 primeiro 6 o que se refere a falta de 
planeamento que assegure una base adequada de dados para o programa. 

Os projectos pilotos procuram experimentar moldes diferentes de educaggo 

recorrente isolados de uma anglise substancial de como os resultados 

de±l= possam ser aplicados. Isto e, falta ura ligagao entre o nivel micro 

e o macro da ;ituaqgo. Antes que esforgos e fundos significativos sejam 
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gastos, necessita-se um conhecimento melhor de detalhes, tais como
 

quantos adultos existem e onde se localizam. Mais importante, deve ser
 

avaliado o beneffcio social e econon6mico para o desenvolvimento
 

Portugugs que poderia resultar dos programas de educaqao recorrente. E
 

so podera ser avaliado colocando-se os dados demograficos e projeq6es
 

de mao-de-obra frente a habilidade nacional de investir.
 

Segundo, a orientaglo dominante do grupo-tarefa e os projectos 

pilotos elaborados por ele 6 desenvolver programas paralelos ' escolari 

zagao regular. Nao h6 nada no conceito da educagqo recorrente que negue 

esta orientaggo. Contudo, focalizar seu programa s'mente neste parale 
lismo seria uma visAO limitada. 0 ponto crucial 6 que definiggo de 

educaggo recorrente, como qualquer outra, deveria evoluir das necessidades
 

sociais. 0 levantamento das necessidades poderia confirmar a propriedade
 

da atual direggo de educagio recorrente.
 

A terceira preocupaqao relacionada ao desenvolvimento de programas
 

de segunda oportunidade para escolarizapao formal, e o enfoque da
 

certificag-o desta. 
Propostas atuais refletem uma vers'o tradicional
 

de certificar a eqnivalgncia dos conhecimentos dos adultos que prometem
 

ser pesadeeburocraticamente e, para sua clientela, desmotivadoras,
 

inibitrias e em,oposigo as pretensoes do PNAEBA e o espirito da Portaria
 

No. 419 76.1. Atualmente, juris organizados pela Secq.o de Certificagao (DAC) 

sao constituidos para examinar cada individuo aue queirna se certificar 
no nivel da educago ba'sica. Para responder com rapidez e sensitividade
 

as reais necessidades de certificago,tornam-se necessa'rios o estabele
 

cimento de meios de avaliag-o baseados em competCncias, permanentemente 

disponf.veis 
em toda a area geografica, bem como estrat6gias diversificadas 

de avaliago individual. 

A quarta preocupagqo 6 a necessidade da coorclanaggo e integraggo da 
educag'o recorrente com as atividades da DGEA. A Divisio precisa
 

procurar consenso entre suas sub-divis~es s'obre como educsggo recorrente
 

se compatibiliza no contexto e espifrito do resto dos seus objectivos e
 

programas Responsibilidade para a pan6plia programtica--que interna 
cionalmente se enquadram sob 0 tftulo de educag-o recorrente como 

1.Pp. 45-48, PNAEBA, Lisboa, 1979.
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conservacgo da energia, nutriggo, treinamento vocacional especifico e ou
 

mao-de-obra, protecio do meio ambiente--deve ser debatida e distribuida.
 

6. Preocupag6es Organizacionais
 

Interrelacionadas com as quest6es gerais algumas relativas a organi

zaqao requerem uma tomada de decisao. A primeira e a resoluqio organi

zacional do quarto problema geral. Obviamente, uma pessoa de tempo
 

integral, incumbida de assistir as delibera9Oes do grupo-tarefa cujos
 

membros continuem suas tarefas normais, nlo pode responder a variedade de
 

solicitagoes e deveres necessarios para o desenvolvimento programatico
 

da educacgo recorrente. Continuaqao da natureza ad hoc do esforgo,
 

sem resolver com quem, como e at6 que grau a educacio recorrente se define
 

nas atividades e estrutura existentes, sera contraprodutivo para DGEA e
 

educagao recorrente. Formulaqao de um grupo-tarefa e procedimento
 

administrativo adequado para o desenvolvimento de novas ideias ou a
 

resolugao de problemas sensiveis. 0 grupo-tarefa, contudo, nao e organismo
 

apropriado para o desenvolvimento de programas ou o controle de projectos
 

pilotos. Uma solucgo natural seria incorporar educac9o recorrente numa
 

extensgo integrada das atividades correntes DGEA.
 

Uma segunda questgo que o DGEA deve examinar e a duplicaqgo de
 

esforgos. Ate que ponto programas ja existentes pela DGEB e DGES seriam
 

duplicados pelos planos de educargo recorrente? Vale lembrar que estas
 

divis6es ja celebram contratos com outras entidades para o funcionnamento
 

de cursos para adultos. Ou professores ou exames s~o usados para certifi

car adultos. PNEABA preva avalia9 o destes cursos. Resultados da 

avalia9ao destes cursos seriam instrutivos para a conciliaggo e articulaAo 

dos esforgos das tres divis6es--DGEB, DGES, DGEA--do M.E.C. presentemente 

envolvidas na oferta de segundas oportunidades e melhoria de aprendizagem
 

para adultos.
 

tra tergeira 'rea de preocupagio organizacional 6 a distribuigo 

funcional das responsibilidades programgticas da DGEA. Segundo o 

organogramase faz uma separagao entre as fungoes de planeamento e 

execugao. Mas, inserido nos departamentos de execugao se encontra o 

setor de avaliagao e certificag-o. A 16gica inicial da separagAo das 
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duas funq(es foi deixada de lado. Separada do planeamento e controle a
 

avaliagao se torna mais diffcil. A certificagao, agora combinada corn
 

avaliaggo, contudo, e de natureza diferente e esta melhor situada como 

um servico no lado executivo do oganograma do DGEA. 

SUGESTOES PARA EDUCACAO RECORRENTE NO M.E.C.
 

Sugest5es para o desenvolvimento da educaqao recorrente surgem das 

na primeira parte deste relat6rio e das impress5es
preocupaG5es levantadas 

do consultor durante sua estadia, que s-o descritas na terqeira parte 

deste relat6rio. Estas sugest~es dividem-se em tres categorias--coleta 

e anlise de dados, formaq-o de um conselho para educaq-o recorrente, 

desenvolvimento programatico--que parerem importantes, visto o estado da 

educaqgo recorrente em dezembro, 1980. 

1. 	Coleta e An~lise de Dados
 

Deve ser questionada a pressuposiqao aparente de que os programas de
 

educaqgo recorrente devem proceder, uma vez elaborados e aprovados pelo
 

ponto de vista burocrata do M.E.C. Por isto, uma primeira tarefa 6 a
 

culeta e andlise de dados existentes sobre os seguintes fatores:
 

a. 	populaggo acima de 14 anos por sexo, idade, n~vel de formaggo, 

tipo de trabalho e 1ocaao geogr~fica; 

b. 	dados de promocao escolar para os U'ltimos 10 anos, de forma 

a permitir projec¢Zes e an~lises dos contingentes populacionais 

corn 14 anos e que estao fora da escola diurna; 

c. 	inventArio dos sitios de trabalho corn o ndmero de empregados 

e suas idades; 

d. 	matrCcula nos cursos noturnos e desistgncias dos 1timos anos;
 

e. 	antlise de custos alternativos para staff de atividades da
 

educaggo recorrente;
 

f. 	an~lise dos custos do atual PNAEBA "1000 Accoes";
 

g. 	analise do custo-beneffcio para a economia de cada 1000
 

trabalhadores acrescidos a forca de trabalho com os seguintes
 

nveis de instru¢ o: basico, secundirio, habilidades 
especfficas; 

h. levantamento de necessidades dos seguintes setores para sentir
 

seu interesse na educaggo recorrente: empregadores, planeadores
 

nos setores fora da educacdo, adultos corn mais que 14 anos
 

destacando donas de casa, subempregados, n~o empregados e
 

diferentes niveis e categorias de trabalhadores.
 



S6 exames acurados destes dados podem fornecer indicadores e orientag'o
 

adequados para o desenvolvimento futuro da programaggo da educaqo 

recorrente. DGEA deve explorar a difficil quest~o de retorno que
 

repre~entariam suas atividades para a Nag-ao. Os planeadores do DGEA
 

em conjunto com os do M.E.C./GEP poderiam utilizar, como base para
 

decis6es prograniticas, os dados ja existentes e ainda nao analisados.
 

Dados como estes poderiam sugerir, por exemplo, a viabilidade de pagar
 

pessoas entre 14 e 18 anos para permanegerem nas escolas em vez de
 

entrar no mercado de trabalho; ou ainda, que o M.E.C., sem assistancia
 

substancial das empresas n~o poderia financiar, atravds de destacamento
 

de professores, a demanda para cursos do nfvel basico nos sitios de
 

trabalho.
 

2. 	Conselho de Educagao Recorrente
 

Para garantir que os programas de educaggo recorrente respondam de
 

maneiras aceitAveis e apropriadas, as necessidades sociais sentidas
 

recomenda-se a formulaggo de um conselho de educagio recorrente constituido 

de representantes dos sindicatos, donas de casa, empregadores, partidos 

politicos, forgas armadas e outros ministerios ale.m do M.E.C. Este 

conselho deve deliberar sobre a politica que orientara.programas. Deve, 

tambe6m, servir como un mecanismo de avaliaggo para propostas program.ticas 

e anflise dos relat6rios peri6dicos do staff executivo da educag~o recorrente. 

3. 	Desenvolvimento de Programa
 

Nove 'areas de programaggo poderiam assistir na definig'o e ampligao
 

da esfera de educaggo recorrente. 2 importante ressaltar que as primeiras
 

quatro sugestgoes necessitam colaboragio entre DGEB, DGES e DGEA. Desde
 

que t~m por objectivo a elaboraglo de respostas 's necessidades dos
 

adultos pelo instrugao formal, e imperativo que todas as diregqes seJam
 

engajadas nesta tarefa.
 

a. 	Perfrs de compet~ncias. 8 uma listagem especificando n'vel e tipo
 

de habilidades que o individuo deve ser capaz de desempenhar
 
para obtenggo da equivaldncia em educagqo basica (final do sexto
 

ano de instruglo) e em educag-o unificada (final do nono ano)
 

Esta listagem deve ser publicada juntamente com os procedimentos
 
a serem efetuados para a obteng-o da equivalencia. Idealmente,
 

estes procedimentos permitiriam que o individuo pudesse se
 

apresentar em qualquer delegacia de ensino e ter suas competfncias
 



avaliadas de imediato atraves de um exame de dossier ou exame 

unificado. Quando demonstradas compet~ncias equivalentes ao
 

perfil, o certificado deveria ser expedido imediatamente. No 

caso de competencias a serem supridas, os individuos seriam 
informados e orientados sobre como proceder para o seu supri

mento. Ao mesmo tempo, poder-se-ia construir um dossier
 

cumulativo individual para referencia futura.
 

b. 	Constru o de exame de equivalencia. Exames de equivalncia
 

sob vgrias formas precisam ser desenvolvidos como meio de 
implementar o espirito da educagao recorrente, que e de dar 

cr6dito para a competgncia. Estes exames devem refletir os 
perfis de compet8ncia, que, por sua vez, devem representar o 
que 6 b'sico, nao ex6tico, do conhecimento e habilidades de dado 
nivel de instruqgo. 0 objectivo destes exames na-o e conseguir 
resultados que se espelhem numa distribuigao normal, mas sim, 

que reconhepam competancias ba'sicas e essenciais. 

c. 	Desenvolvimento de materiais. Planos para cursos de correspondancia
 

e instrucao modular (unidades recapitalizaveis) parecem ser opgdes 

apropriadas para o programa paralelo de instru2o formal. Instru

go programada poderia ser mais indicada para os niveis mais 
basicos de instruggo como o visualizado no projecto de cursos 

por correspondencia. Contudo, esta hip6tese deve ser testada.
 

0 Cmte. Saturnino Mattos, da Marinha, seria a pessoa mais indicada
 

a ser chamada para a preparaggo dos elaboradores de programas.
 

Nos nfveis mais adiantados, deve se pensar numa organiza9go menos
 

sofisticada e dispendiosa para os materiais didActicos como, por
 

exemplo, guias de estudo para acompanhar textos existentes.
 

0 desenvolvimento das unidades recapitalizaveis para o nivel 
secundario exige coordenaqgo cuidadosa entre o DGES e Dr":,A. As 
unidades devem ser de acordo corn os pelfs de competncias. 0 
mesmo deve ser o caso para quaisquer que sejam os materiais 
desenvolvidos para adultos.
 

d. 	Revisio de exig~ncias legais para reconhecimento de equival~ncia.
 
A implementag9o dos perfIs de competCncias e de exame de equival~ncia
 

requer que as exigencias legais para tal reconhecimento sejam
 
modificadcos. Caracterlsticas principais destas modificagdes
 

devem ser: descentralizagqo, oportunidades mU'ltiplas ppra
 
demonstraggo de compet@ntias, utilizago de meic; alternativos
 

para demonstraggo de compet~ncias, 6poca para demonstraggo
 
selecionada pelo indivlduo, natureza cumulativa das compet~ncias,
 

natureza pilblica das competCi'c'ias.
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e. 	Diretrizes de colaboragao M.E.C.-Sftio de trabalho. A utilizano e 

extensno das diretrizes do PNAEBA parecem l6gicas. E necessario um 

planeamento previo das responsibilidades que o M.E.C. pode 
assumir assim como das entidades colaboradoras para a realizagbo 
das atividades de educageo recorrente. Novamente, o acordo 

interno entre as Diretorias--DGEB, DGES, DGEA--sAbre qual delas 
tem autoridade para quais tipos de acgaoprecisa ser determinada 
antes que se proceda ao envolvimento de outros programas patroci 
nados pelo M.E.C. nos sftios de trabalho. 

f. 	Inventario de materiais e de recursos. Um servigo que o DGEA/ 

Educag~o Recorrente poderia oferecer e a compilaio e publicagao 
de um invent.rio ou catglogo de materiais e recursos para a 
educaglio de adultos. Tais publicag es, perlodicamente renovadas,
 
deveriam incluir materiais como folhetos, filmes, cursos e
 
peri6dicosque poderian ser utilizados pelos individuos 
ou
 
grupos interessados. Recursos como especialistas em diferentes
 

dominios, bibliotecas, museus e servicos, deveriam ser cataloga
dos. A cataloga¢ao e divulgaqio de informaq o desta natureza 
possibilitariam: 1) evitar a duplicaq'o de esforgo, 2) facilitar
 
desenvolvimento e descentralizaggo de programas, 3) promover melhor
 
utilizaggo de recursos e materiais existentes.
 

g. 	Inventdrio de pessoal especializado no treinamento de recursos 
humanos. Formadlo de uma rede de communcapeo entre pessoal 
vinculado ao treinamento de recursos humanos poderia ser valioso, 
tanto para levantamento de necessidades quanto para o desenvolvi 
mento programtica da educaqgo recorrente. A promoggo de um 
sistema de comunicacgo entre pessoas responsaveis pelo treina 
mento de pessoal poderia favorecer a uma maior sensibilizaceo e 
envolvimento das empresas frente a poltica de educacao recorrente. 
A participa¢do de sindicatos, minist6rios, forqas armadas, 
empresas ptlblicas e particulares, etc. nesta rede de comunicaGpao, 
deve ser promovida. Reunites e publica.6es peribdicas poderiam 
servir para trocar experigncias e discutir questbes comuns para 
todos. 

h. 	Mdulos de treinamento para os treinadores. Produggo de video
fitas acompanhadas par guias de seminArio, seria til. como meeio 
de formacao de treinadores. HA uma pedagogia pr6pria para adultos. 
0 acesso a m6dulos de treinamento que retratasse esta pedagogia
 
facilitaria as futuras necessidades de treinamento. 0 m6dulo
 
deve incluir assuntos como a necessidade da educapao recorrente,
 
coma avaliar o n'vel de conhecimento do adulto, o que adultos
 
conseguem que criangas nao podem, a transiplo do ensino de criancas
 
para o de adultos e como promover e estimular a auto-aprendizagem.
 



SUGESTOES PARA ASSISTENCIA TECNICA DA USAID
 

DGEA deveria continuar sua busca de recursos das agincias interns
 

cionais como meio de melhor preparar seus programas de educacio recorrente.
 

Fontes importantes contiuuam ser o Mercadc Comun .da Europa e o Conselho
 

da Europa. Devid& a identidade cultural e lingulstica, contatos com a
 

experiencia brasileira pare~em ser prometedores. A seguir sao apresentados
 

sugest~es para as quais assist&ncia tecnica americana pareae apropriada.
 

1. 	Treinamento em Portugal com Professores Americanos
 

0 treinamento para determnaC o dos perfis de competencia poderia
 

ser 	realizado com o apoio financeiro da USAID. Dois cursos intensivos
 

parecem indicados, embora os assuntos pudessem fazer parte de um dnico
 

curso.
 

a. Instrugo baseada em competantias. Participantes deste curso
 

devem representar DGEA, DGEB, DGES. 0 curso deve focal!zar as
 

bases filos6fica e metodol6gica para definir as compet~ncias.
 
Este curso deve ter um carater te6rico-prdtico de forma a
 

permitir aos participantes a iniciaqgo ao processo de defini;o
 

das competancias. Instruq~o baseada em competencia seria
 
exemplificada e planos para sua implementaco cuidadosamente
 
elaborados.
 

b. 	Avaliargo baseada em criterio. Base*da nas competAncias,
 
instrumentos para avalia-las seriam elaborados e sua validaco
 

testada. Os participantes seriam os mesmos do primeiro curso. 
Os professores americanos devem ser experientes em desenvolver 

instrugo baseada em competAncia atraves de projetos de nivel 
estadual, alum de serem experientes em conduzir workshops e
 
cursos sobre estes assuntos.
 

2. 	M.E.C. Treinamento nos Estados Unidos
 

Observao, em loco, de programas de educaqo para adultos e
 

programas de instruco baseada em competancia, seria instrutiva ao DGEA
 

staff com responsibilidade para desenvolvimento de programa9ao.
 

a. Sistema de Educaggo dos Adultos da California. Um nicleo de
 

cinco a dez pessoas que tivessem um mas de observacgo/participagao
 
de programas como os seguintes poderiam ser de grande impacto na
 

sua volta. Programas deveriam incluir educaggo dos adultos
 
sediada num districto escolar, uma junior-community college,
 

projecto de treinamento ocupacional, uma escola da comunidade
 
que segue o modelo da Mott Foundation, projecto de aconselhamento
 
para re-entry women.
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b. Sistema de instruqgo baseada em competancia de South Carolina.
 
Dez a 15 t~cnicos dos referidos org'os do M.E.C. deveriam observar
 

este sistema durante tres semanas . Visitas e debates devem incluir:
 

a equipe do projecto e pessoas encarregadas de implementag'o ao
 

nfvel estadual, districtal e local.
 

3. 	AssistNncia Tecnica
 

Consultores com especializag~es nas seguintes greas poderiam ser
 

Cteis ao desenvolvimento das sugestZes feitas neste relat6rio.
 

Este
a. 	Estatistica educacional e sistemas de informaqgo. 

especialista deve ajudar no aproveitamento dos dados Ja v.xiotentes
 

bem como, e principalmente, no aperfeigoamento do sistemas de
 

informacoes educacionais. Sua fungao tamberm seria garantir o
 

interface entre as quest'es de politica e o processamento e
 

analise dos dados. Este especialista deve ser capaz de orientar
 

na analise, as possiveis implicag"es dos dados para decis~es do
 

DGEA.
 

Este especialista deve
b. 	Treinamento de educadores para adultos. 

trabalhar com uma equipe da formaclo no planeamento e produglo do
 

m6dulo de treinamento. Colaborapgo com ITE seria interessante.
 

Este especialista deve combinar conhecimento da pedagogia dos
 

adultos com experigncia em produzir m6dulos de treinamento.
 

c. 	Desenvolvimento e avaliaggo do curriculo. Este especialista
 
deve acompanhar e orientar o desenvolvimento dos perffs de com
 

pet~ncia e exames de equival~ncia depois dos cursos. Poderia
 

ser o mesmo especialista que deu os cursos ou um outro com ex
 

perigncia neste campo. 0 perfodo desta consultoria deveria ser
 

negogiado conforme o andamento do trabalho de elaborago dos 

perf(s e dos exames de equivalgncia. Esta assistancia podera 

se efetuar atraves de visitas peri6dicas e sisterAticas. 

SUGESTOES DE CRONOGRAMA PARA CONJUGAR
 
DESENVOLVIMENTO PROGRAMATICO COM ASSIST2NCIA T2CNICA 

Preparaggo de staff e uma tarefa complicada. De alguma forma uma 

balanga deve ser encontrada entre responder a demanda para langar
 

programa e preparar o staff canalizar e avaliar esta demanda para que
 

se ralize o melhor retorno do investimento. Na medida que as sugest5es
 

programaticas parecem aceitaveis e possiveis, aassistencia tecnica
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deve set negogiada. A Figura 3 e uma tentativa de projetar um cronogranu
 

desta coniugago. Assim, fases de atividades sao projetadas ao longo
 

de um ano, podendo esta projegao ser prolongada alem do per:odo da
 

Figura 3 conforme o demonstre a pratica. A narragao a seguir detalha
 

cada fase destacada na Figura 3.
 

1. 	 Coleta e Analise de Dados 

Logo que o DGEA disponha de um estatistico na sua equipe de 

planeamento, devem set finalizados os arranjos para a chegada do 

especialista em estatfstica educacional. Este especialista e a equipe
 

devem trabalbar intensivamente durante, um mins, corn ura segunda viagem 

de assist~ncia prevista para o perfodo de analise.
 

2. 	Conselho de Educacgo Recorrente
 

A formag'o deste conselho deveria ser efetuada antes a curto prazo
 

para que possa ser reunida para deliberar sobre a analise dos dados e
 

sugerir e/ov aprovar poltica diretiva.
 

3. 	Cursos Intensivos 

Planos para estes cursos devem ser baseados no acordo pot escrito 

entre DGEB, DGES e DGEA que nomeia participantes responsiveis para as
 

rns se
tarefas de elabora@ao depois dos cursos. A instrug~b levard um 

participantes dispuserem de tempo integral. A instrucao levar& dois
 

tosses corn 50 por cento de disponibilidade. A validagiao dos perffs e 

exames deve ser projetada para o !nfcio do ano escolar de 1981. 

cornEquipes dos projetos pilotos devem tambem participar destes cursos 

o objectivo de integrar seus projectos corn o enfoque de instruggo 

baseada em competencia. Torna-se tamberm necessaria a revi4o dos 

procedimentos legais para certificar equivalencia nesta fase. 

4. 	 M6dulo de Treinamento para os Treinadores. 

Quando os seguintes elementos das sugestoes propostas ficarem
 

com uma definaggo mais clara, o especialista em treinamento de
 

adultos podera ser malhor utilizado: l)diretrizes para colaboragao
 

M.E.C.-sitio de trabalho, 2)inventario de recursos e materiais,
 



Figura 3: CRONOGRAMA PROPOSTO PARA ASSISTENCIA T.CNICA M.E.C./ DGEA-USAID
 

Fase Actividade/Orggo Responsavel 


1 Coleta de Dados-Analise/DGEA, DEP 


1 Consultor: Estastica Educacional/USAID 


1 	 Assistencia Bibliogrfica/USAID 


2 	 Conselho de Educaq'ao Recorrente/DGEA 


3 	 Professores: Instrugio Baseada em
 
CompetEncia, Avaliag'o por Critgrio/USAID 


3 	 Perfis de Competencia/DGEA, DGEB' DGES 


3 	 Exames de Equivalencia/DGEA, DGEB, DGES 

3 	 Consultor: Desenvolvimento e avaliagio
 
do curriculo 


4 	 Revisao de Exig~ncias Legais/DGEA 


4 	 Diretrizes de Colaborago M.E.C.-Sitio
 
de Trabalho/DGEA, DGEB, DGES 

4 	 Inventario de Materiais e Recursos/DGEA 


4 	 Inventario de Pessoal Especialista em
 
Treinamento de Recursos Humanos/DGEA 


Consultor: Educagao de Adultos e Tecnologia
 
Instrucional/USAID 


4 M6dulo para Treinador 


5 	 M.E.C. Participantes nos Estados Unidos:
 
Instrug~o Baseada em Compet~ncias e Educaglo
para Adultos 

Mcs 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

X X X 
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X 
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3) inventario de pessoal especialista em treinamento e recursos humanos. 

DGEA/DF staff em colaboragao com ITE deve estar dispon~vel para trabalhar 

corn este especialista na elabora~co deste m6dulo. Sua producao pode ser 

feita, se necessa'rio, depois desta consultoria.
 

Seria itil a volta dos mesmos especialistas que deram os cursos
 

intensivos, ou outras com qualificagoes equivalentes, para acompanharem
 

e orientarem o trabalho feito depois dos cursos. 'A primeira visita
 

deveria detalhar procedimentos de validagio em campo como tambem
 

conduzir a validagao do conteido.
 

5. Observagqes Americanas
 
or 

Durante o perlodo de experimentag~o dos perfis de compet~ncia e
 

exames de equivalencia, membros do M.E.C./DGEA, DGEB, DGES deveriam
 

viajar para os Estados Unidos.
 

ATIVIDADES DO CONSULTOR
 

As atividades e contatos do consultor estgo descritos nesta parte.
 

Encontra-se um cronograma detalhado no Apindice 3.
 

1. Atividades 

0 consultor esteve em Lisboa durante 30 dias de trabalho, de 17 de 

novembro a 19 de dezembro de 1980. Suas principais atividades incluiram 

coleta de dados, organiza9'o e direc~go de um seminario, reuni'es de
 

planeamento e discussdo e elaboragao do relat6rio. Contato constante foi
 

mantido com Eduardo Bue Alves, assistente especial do grupo-tarefa. Em
 

reuni8oes corn grupos dos projectos pilotos, ou Bue ou Henrique Dias ou 

Maria Helena Bruno da Costa ou Ana Maria Calado do grupo-tarefa sempre
 

estiveram presentes. Al'm disto, o consultor assistiu duas reunites 

regulares do grupo-tarefa, dirigiu um seminario de quatro dias para 

mais de 20 participantes, conferenciou com o staff e os chefes do DGEA/
 

DAC. Tres reunioes para discutir as recomenda Oes propostas pelo
 

consultor foram realizadas com o Diretor da DGEA, Manuel Lucas Est9vao.
 

Uma conferencia foi mantida com o Secret~rio de Estado para Educaglo,
 

Roberto Carneiro, para relatar recomendag9es propostas. 
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T6picos do semingrio incluiram: exemplos de programas de educaglo
 

recorrente, diretrizes para o desenvolvimento de educaglo recorrente,
 

programas ilustrando sua filosofia que l)idade, fonte da aprendizagem
 

e tempo n~o devam ser usadas como barreiras contra o reconhecimento e
 

promogao de compet~ncia atual e, 2) aprendizagem e escolarizagao
 

ndo sdQ iddnticas(Ver Apendice 4). Os participantes responderam a
 

esta mensagem reconhecendo que 1) Ja havia muitas atividades de
 

educaggo recorrente em Portugal, 2) projectos-pilotos representam
 

versoes apropriadas, porem limitadas, de educaggo recorrente, 3)a
 

definiqgo da amplitude das responsibilidades dentro do DGEA e
 

M.E.C. foi imperativa.
 

2. Impressbes
 

0 seminario evidenciou-se em mecanismo U'til para os participantes.
 

Os t6picos apresentados foram gerais--evoluq'o do conceito de educaclo
 

recorrente, um paradigma para planeamento e avalia9'o de projectos,
 

exemplos de projectos e programas de educaplo recorrente--e causaram
 

debate e reflex~o sobre as atividades e conclusoes preliminares do
 

grupo-tarefa. Al'm disto, os participantes foram forgados a se
 

comunicarem entre si, o que favoreceu, segundo eles, maior integraggo
 

do grupo.
 

Discuss~es com os projectos EPAL e MT revelaram a possibilidade de
 

que varias entidades ja possuem estruturas e programas de desenvolvi
 

mento profissional e que seriam capazes de incorporar, com facilidade,
 

as orienta96es de educag9 o recorrente do M.E.C. nas suas atividades.
 

O M.E.C., ent-o, deveria se sensibilizar face a este potencial e buscar
 

promovd-lo em vez de inibf-lo pelos seus esfor~os.
 

Discuss~es com a equipe de correspond~ncia no ITE revelou um staff
 

experiente e equipamento que poderiam ser utilizados por toda uma gama
 

de atividades da DGEA. A utilizac'o das capacidades existentes do ITE
 

para atual necessidades de materlais nas "1000 Accoes" e ura sugestgo
 

6bvia.
 

Desenvolvimento de modulos instrucgionais para uso no nfvel
 

secundario levard mais tempo do que o previsto. DGES/M.E.C. e staffs
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das escolas-pilotos ainda necessitam de aprovaggo dos organismos 

deliberativos. 0 producto final nao teria chance de sucesso se as
 

pessoas que devem coordenar seu uso n-o participassem no seu desen
 

Sendo assim, valeria a pena esperar este consenso antes
volvimento. 


de partir para elaborar mr6dulos sem a devida aprovacao e participagao.
 

De modo geral, o consultor ficou impressionado com a receptividade e
 

qualidade de preparacao do pessoal com quem manteve contato profis
 

deve ser frisado que as cortesias e considera9'es
sional. Tamb&r 


prestadas ao consultor por estas mesmas pessoas ajudaram muito a
 

encaminhar seu trabalho.
 


