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4. - INTRODUQAO

0 homem , no inicio de sua existencia , dispos Para a luta
pela sobrevivencia ,

Como as outras especies animais, ape

nas de ferramentas naturais. A fragilidade das "ferramen

tas" naturais do homem o deixaria em prejuizo frente aos

outros animais caso a natureza nao o houvesse dotado no

so de membros superiores de formato especial Como tambem

da possibilidade de coordenagao cerebro-mao. Atraves is-

so foi possivel ao homem fabricar verdadeiros prolonga -

mentos de seus dentes , unhas , punhos.

Esses
instrumentos fabricados (faca, Cunha e outros obje

tos) seviram ao homem Como "objetivacoes" (objetos subs-

titutos) Para dirigl-lo ao seu objetivo mais importante

e elementar: o da sobrevivencia.

Nesse primeiro momento da humanidade ja se exerceu, por

tanto, tecnica Como "utilizacào sistematica de meios dis

poniveis a fim de alcangar metas estabelecidas
-". Inicia-

da estava a tentativa de dominar a realidade
, e "Para do

minar a reali .dade a necessario observes -la a fim dc

nhecer suas condicoes e consequentemente as possibilida-

des de modifica-la. Em suma , a necessario fazer um mini-
mo de " ciencia"".

Ao objetivar das "ferramentas naturais" segue-se o obje-

tivar dos processos de trabalho corporal , especialmente
atraves o aparecimento da roda e do eixo - esteios da

tecnologia . Por meio dos ma uinas mais simples chegou-se
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chamada maquina classica que ajuda o homem na transfor-

magao de energia. 0 grau de eficacia do trabaiho humano

foi substancialmente aumentado atraves dos sistemas tecni

cos (maquinas) comandados pelo homem. Esse tipo de maqui-

na que produz trabaiho fisico, possibilitou a chamada Pri

meira Revolugao Industrial.

Aos poucos essas maquinas foram sendo aperfeigoadas e the

garam a encarregar-se de sua propria agao. Sao as maqui -

nas auto-governaveis que estao caracterizando a Segunda

Revolugao Industrial e ajudam o homem na solugao de pro -

blemas logicos ou de calculo, produzindo, de certo modo,

"trabaiho intelectual".

Podemos aqui dizer com Hermann Schmidt que a historia da

tecnica e a historia do objetivar progressivo dos meios

naturais de que disp6e o homem para a consecugao de suas
metas

. Depois do "objetivar" de suas ferramentas naturais
passou o homem

ao objetivar do trabaiho fisico, atingi_ndo

finalmente-o objetivar do trabaiho intelectual.

E foi o mesmo
Hermann Schimidt quem, em 1941, fundou,at:-.

ves memorial, a disciplina que 6 anos mais tarde seria

chamada por Robert Wiener de CIBERN2TICA e que serviu de

fundamento a tecnologia da Segunda Revolugao Industrial

cujo fator dominante & a automagao.

A Segunda Revolugao Industrial esta sendo possivel-gragas

a combinagao de maquinas classicas com maquinas ciberneti

cas, que nao
trabaiham materia ou energia, como as primei

ras, mas sim INFORrACOES.

ff
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E assim vem'a humanidade atraves dos tempos aumentando a

sua capacidade de dominar o mundo a proporgao que novas

descobertas cientificas sa`o feitas e o volume de conheci-

mentos t&cnicos a aumentado. E o grande desenvolvimen+.o

cientifico gerando sempre o maior desenvolvimento tecnolo

gico e aumentando a cada dia o fluxo de informagoes em to

dos os ambitcs do conhecimento humano.

No-atual-_momento historico esse fenomeno cresce to assus

tadoramente que nos vemos envolvidos por um verdadeiro"di

luvio de informagoes". Para ter-se a verdadeira dimensao

desse diluvio basta que se atente de inicio para o volume

de informagoes calcadas em todo o desenvolvimento cienti-

fico e tecnologico e para o numero de instituigoes' que

fornecem essas informagoes. Informag6es geram frequente -

mente novas necessidades e novos mercados e para satisfa-

zer essas necessidades e fazer frente a esses mercados '

faz-se, por sua vez, necessario um grande volume de infor

magoes tecnicas e de organizagao dirigidas aos ambitos da

Produgao e da Distribuigao, sem as quais nenhum produto

pode ser divulgado e utilizado. Paralelamente a isso ins-

trugoes precisam ser recebidas ptL s destinatarios
produtos e al surge dos

a,necessidade de produzir e distribu-
ir novas informagoes.

Os meios de comunicagao de massa , por sua vez, aproveitam
todas essas informagoes , enriquecem-nas com outras, as ve
zes organizadas por eles proprios , e apresentam ao publico.
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0 homem moderno, precisa se preocupar no s6 com as infor

magoes produzidas pelos meios de comunicagao de massa,nas

quais se refletem todos os problemas da vida social, como

tambem com os conteudos necessarios a sua vida profissio-
nal. E como esses

conteudos crescem e se modificam de for

ma aceleradissima, v&-se o homem moderno frente ao grande

problema de aprender e renovar continuadamente o que a-
prendeu.

A antiga pritica dos sistemas educacionais de ensinar de
uma vez

para-toda a vida perdeu o sentido. A vida moderna

estimula a mobilidade social e o aprender ao longo da vi-

da a uma exigencia de nossa sociedade movel e de nosso

mundo profissional - a consequencia a que a cada dia se

reduz o numero de pessoas que podem se subtrair a isso.

Paralelamente cresce a cada dia o numero de pessoas, dos

mais diversos niveis, conscientes do seu licito direito a

Educagao e a Instrugao. Isso resulta no apenas na neces-

sidade que se tem de instruir e educar sempre a um maior

numero de pessoas, mas tambem na necessidade de ajustar a

Instrugao, a Educagao, aos diversos estados em que se en-
contram as pessoas

(fdade, conhecimentos previos, poten -
cial3.dades, metas de especializaga-o, etc).

Aqui passa-se a exigir do mundo cientifico-tecnico, que

contribue definitivamente para o fluxo de informagoes e-

xistente, a indicagao de meios para o dc.minio desse feno
meno.
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Metodos de ensino mais intensivos e mais cientificos pre-

cisam ser colocados a servico da sociedade
, a fim de que

possam ser construidos sistemas de especializacao e trei-
namento ,

onde seja possivel tambem se aprender individual

mente e de modo independente de tempo pre
-estabelecido e

local especifico.

O aprender mais rapido e mais cientifico requer que se
leve em conta 3 (tres) aspectos diversos , que de resto
sao sempre encontrados na investigacao

em todo e qualquerambito de trabalho.

1. - Valoraga-
o - sob o aspecto de uma Axiologia.

2. - Conhecimentos = sob o aspecto de uma Ciencia

(como resultado de Pesquisa).

3. - Realizacao - sob o aspecto de uma Tecnica.

Ciencia

Tecnica

1 ^1
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A Axiologia, a Ciencia e a Tecnica do realizar do proces-

so ensino-aprendizagem, juntamente com seus pressupostos

e problemas limitrofes nos chamamos de Pedagogia. Nesse

ambito especial falamos de:

1. - Valoragao da Formaga-o (Educagao/Instrugao)ou

Axiologia Peday3gica ou Pedagogia Normativa.

2. - Conhecimentos de Formagao ou Ciencia da Edu-

cagao ou Pedagogia Cientifica, com 2 compo -
nentes:

a) - Pesquisa em Educagao

b) - Ensino

3. - Tecnica da Educagao ou Pedagogia
Pratica.

Como no existe ciencia ou disciplina tecnica que, para

transmissao de seus conteudos e seu desenvolvimento real,

no dependa da Pedagogia Pratica, a importancia da Pedago
gia (pelo menos

a pratica) no pode mais ser contestada

nem por cientistas, nem por tecnicos ou economistas.

Assim a sociedade industrial no fim de nosso seculo tem

Como tarefa prioritaria o desenvolvimento de uma Tecnolo-
gia Educacional mais

eficaz. Claro ester que isso pressu -

poe progresso nos doffs outros ambitos da Pedagogia, ou se

ja, maior clareza na valoraga'o da Educagao e maior grau

de precisao nos conhecimentos cientificos de Educagao.

0 real desenvolvimento de uma Tecnologia Educacional ef i-

caz exige uma grande enfase nos aspectos qualitativos e

1c
I
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no apenas uma agao voltada para mudangas quantitativas.

A definigao que se segue indica-nos de maneira muito cla

ra a visao sistemica, sem a qual no se podera falar em

Tecnologia Educacional.

"Um modo sistematico de preparar , implementar e avaliar
o processo total da aprendizagem e da instrugao em ter-

mos de objetivos especificos baseados nas pesquisas de

aprendizagem humana e comunicagao, empregando recursos

humanos e materiais de maneira a tornar a instrugao mais
efetiva".

Tecnologia Educacional sera portanto o "conceito pressu-

posto" para a Tecnologia Instrucional, isto e, o sistema

maior onde estao engiobados os sistemas instrucionais.

Este Programa propoe Tecnologia Instrucional inteiramen-

te calcada na Tecnologia Educacional cujo proposito e

atingir as proprios.objetivos socials. Com isso devere -

mos ajudar as pessoas na sua emancipagao, melhorando as

suas chances de Educagao e com isso melhorando tambem as

da nossa _ sociedade.

I k
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5• - ESCCn0 DO PROGRAMA

Parece-nos consenso geral que as sociedades desenvolvidas

e em desenvolvimento se encontram diante de um mesmo pro-

blema: o saber multiplica-se, torna-se mais dificil,trans

forma-se mais rapidamente e precisa ser mais rapiciamente

aproveitada; isso porque a pesquisa cientifica e a utili-

zacao da ciencia andam mais -apido do que jamais andaram.

Como aplicagao do conhecimento cientifico aos problemas

praticos, a TECNOLOGIA vem sendo utilizada em todas as

areas do saber, necessitando porem de se firmar tambem em

torno da TRANSMISSAO DAS INFORMAcpES CALCADAS NO DESENVOL

VIMENTO CIENTrFICO QUE ELE REFLETE. Essa necessidade tor-

na-se mais preemente se levamos em conta que a metade dos

conhecimentos perde em 7, 10, 20 ou 30 anos seu valor
e

tem que ser substituido por novos conhecimentos. (Observe-
se o grafico).
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Pelo exposto a facil de se compreender que a industria re

quer mais do que a escola (formagao basica geral) o desen

volvimento de tecnica pedagogica cientifica para a trans-

missao de conhecimentos, o que vem sendo feito com muito

exito em varios parses (Alemanha, USA, Inglaterra, Suecia
etc).

No Brasil vem-se fazendo uma utilizagao diminuta - e qua-

se que exclusivamente no sul do pals - das tecnicas desen

volvidas em _outras partes do mundo, sendo que a inciden -

cia maior se verifica na utilizagaao dos produtos dessas

tecnicas. Esse fato, em verdade, contraria o empenho do

Governo Federal em "estabelecer e executar uma polltica

de desenvolvimento tecnologico objetivando a criagao de

uma tecnologia propria".

O desenvolvimento industrial do Estado da Bahia, no momen

to atual, esta a exigir treinamento macigo de mao-de-obra

a curto prazo, com alta eficiencia e em diferentes ni -
veis.

Investimentos gigantescos em treinamento de pessoal pare-

cem a primeira vista a solucao, mas um serio obstaculo po

de anular todos os esforcos: a rotina, o convencionalismo
nos treinamentos.

Esse obstaculo pode ser transposto se for levado em conta

que o grau de eficacia do trabalho humano pode ser aumen-

tado gracas a medidas de objetivacao (Tecnologia Educacio

nal/Instrucional). Considerando-se "objetivado" tudo que
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e comunicado/ensinado sem a participagao direta de uma pes
soa. _

Da mesma maneira que a maquina de serrar objetiva o traba-

lho da serra manual, que a batedeira objetiva fungoes da

dona de casa, que o grande computador objetiva processos
dv calculos, elevando o

grau de eficacia do trabalho huma-

no, tambem o grau de eficiencia do trabalho de ensinar/ins
truir dpo

e e deve ser aumentado atraves "objetivagao".

"Objetivar" no sentido de delegar atividade intelectual a

objetos comega com textos e livros, passa por filmes e pro
gramas

que sa-o apresentados por maquinas de ensino e che-
ga ate ao computador.

A "objetivagao" - ainda que levada em conta a necessidade

de transmissao direta pelo professor/instrutor de pelo me

nos 1/5 do conteudo a transferir - necessita ser cientifi

camente fundamentado e tecnicamente bem preparado a fim

de atingir os objetivos a que se propoe.

A iniciativa de utilizar Tecnologias Educacionais/Instru-

cionais prende-se portanto a necessidade de criagao de

meios que permitam desenvolvimento de tecnicas e elabora-

gao de programas a serem utilizados - inclusive atraves

equipamentos adequados - em treinamentos que venham apoi-

ar a criagao da infra estrutura necessaria ao desenvolvi-

mento industrial.

0 CEPED como instituigab de apoio tecnologico e consequen

temente infraestrutural ao processo de industrializagao

`1
i
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vem desenvolvendo programas e projetos de pesquisa em al-
gumas areas , com perspectiva de ampliagao de suas ativida
des.

Ccnsiderando as perspectivas futuras do CEPED e oportuno

propor a criagao de condicoes necessazias para desenvol-

ver estudos experimentais voltado para o aumento do grau

de eficiencia ,
rapidez e rentabilidade nas atividades de

treinamento no perdendo de vista a demanda de mercado.
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