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6. - AS GRANDES AREAS DE ATUACPO

Entendidos Educagao e Treinamento como insumos no proces-
so de desenvolvimento socio -economico de um palls faz-se
mister que os instrumentos por eles utilizados se afigu -
rem se

no indutores desse desenvolvimento, pelo menos co

erentes corn o estagio tecnol6gico em que se encontram os

demais componentes do processo.

Os tempos atuais e em particular o atual estagio de desen

volvimento em nosso pals nao admitem mais o tradicional

sistema educacional /instrucional . As circunstancias de vi

da estao a exigir das pessoas no so maior iniciativa e

capacidade de conseguir por si mesmo seu desenvolvimento'

como tamb&m que saibam reconhecer seu lugar e sua tarefa

dentro da sociedade.

As tentativas de ajudar na solugao da crise que esse esta

do de coisas provocou nos sistemas de ensino-aprendizagem
tem sido , em quase sua totalidade , de ordem quantitative
como sejam:

aumentar o numero de professores/instrutores

aumentar o numero de escolas/agencias de treina
mento

criagao e desenvolvimento do ensino supletivo

._condug o dos estudos superiores em diregao das

areas em que existe maior "deficit " de especia-
listas.
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preciso que ao lado dessas , se busquem tambem soluroes
qualitativas pela utilizagao da Tecnologia Educacional /
Instrucional.

Levando em conta que toda vez que algo a aprendido atra-

ves Ensino realiza-
se um processo que se denomina Instru

ciao, tem-se que ele se passa entre 2
°? ementos 4ae po-

dem ser de maneira abstrata denominados de: Sistema de

Ensino e Sistema de Aprendizagem . Como o processo reali-
zado entre esses 2 sistemas e"informacional " (embora no
prescinda dos portadores material-energeticos ) podemos
considers-

los como um sistema de Processamento de Infor-
mag6es , onde a fonte de informagao para o ( sub) Sistema'
de Aprendizagem e o (sub ) Sistema de Ensino.

Cada fonte de informagao (sub-Sistema de Ensino ) pode uti
lizar meios diversos . Na aula ou treinamento direto, por
exemplo, o meio e 0 professor , que eventualmente pode uti-
lizar meios auxiliares.

Mas na transmissao de 80% dos conhecimentos comuns pode-se

substituir o professor ou o instrutor por uma combinagao '
de meios . Toda vez que isso ocorre - isto e, a substituigao

do professor por um meio programado correspondente estamos

diante de um sistema objetivado de ensino.

2 2
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A contribuicao que os Estados Unidos e a Europa vem dando

ao acervo de meios para o objetivar do ensino a imenso e

deve ser levada em conta por nos. Por&m torna-se necessa-

rio que sejam criadas condig66es para que se possa criti -

car esse trabalho, nao s6 para decidir quaffs os tipos

mais eficientes como tambem para utiliza-los adequadamen-

te. Infelizmente o que vem acontecendo de u_- modo g:ral

e a mera tradugao desses materiais sem levar em conta as

diferenras de socio-estrutura das populacoes-alvo e mui-

tas vezes ate da propria psico-estrutura e/ou dos objeti-

vos. Se porem o estudo e analise desses materiais & dele-

gado a especialistas em Tecnologia Educacional/Instrucio-

nal todos esses aspectos sao levados em conta permitindo'

nao so a escolha adequada dos materiais como tambem as

corregoes que se fizerem necessarias.

Mas para atender as nossas necessidades a necessario aci-

ma de tudo que sejam tais meios produzidos aqui no Brasil.

Ao produzirmos meios objetivados de ensino e desenvolver

mos os ja existentes deveremos buscar a meta de indicar o

papel e os limites da Tecnica nas escolas e agencias de

treinamento, no pensando em supririr o professor/instru-

tor mas sim livra-lo de tarefas pseudo-pedagogicas. "Para

isso temos que de um lado construir a credibilidade para

a Tecnologia Educacional/Instrucional e de outro vencer,

atraves informacoes esclarecedoras, o medo que se tem

dessa tecnica".

A busca de otimizacao de todo esse trabalho, porem, pren-

de-se a realizacao de estudos e pesquisas que reunam de

modo interdisciplinar todas as direcoes que podem contri-

buir para a Tecnologia Educacional/Instrucional: da cien-

Cia da educacao,Psicologia da Aprendizagem, Pesquisa de
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Metodos, Pesquisa de Comunicagao , Cibernetica, Informati-

ca, Teoria de Sistemas, Economia e Politica da Educagao

ate Sociologia e Desenvolvimento de Curriculos.

Isto porque a tecnica no processo ensino-aprendizagem,as

sim como os meios objetivados de ensino no podem ser

assumidos irrefletidamente.

Por tudo isso se prop6e esse Programa a atingir os obje-
tivos de:

1. - Desenvolver e produzir meios para a objeti-

vagao do ensino , corn vistas a criagao de um
sistema.

2. - Desenvolver estudos e pesquisas no campo das

Tecnologias Educacionais/Instrucionais,

atraves a operacionalizagao necessaria para a consecugao
das metas:

1. - Criagao da infra-estrutura necessaria a exe-

cugao do Frograma.

2. - Elaboragao de materiais instrucionais.

3. - Avaliagao.

4. - Estudos e pesquisas.
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7. - IDENTIFICACAO DOS PROJETOS

Este Programa devera se constituir de varios projetos a

fim de que possa alcangar os objetivos e as metas a que
se prop6e.

Basiuamente, portanto, se referira a dois grandes grupos

de projetos:

1. - Projetos que visam atingir o objetivo 1

(Desenvolver e produzir "meios" , para o ob-
jetivar do ensino , com vistas a criagao de
um Sistema).

2. - Pro j etos que visam atingir o objetivo 2

(Desenvolver estudos e pesquisas no campo

das Tecnologias Educacionais /Instrucionais).

Os projetos do grupo 1 buscando a consecugao das metas:

. criagao da infra estrutura necessaria a

execugao do Programa.

. elaboragao de materiais instrucionais.

Os projetos do grupo 2 buscando as metas:

. avaliagao

. estudos e pesquisas.

f
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Nominalmente:

1• - Proietos do Grupo 1

1.1 - Treinamentos pars programadores de en-
sino

1.2 - Programagao de cursos

1.3 - Aquisigao de equipamentos

2. - Projetos do Grupo 2

2.1 - Avaliagao

2.2 - Estudos e pesquisas para elaboragao de
modelos

2.3 - Estudos e pesquisas para elaboragao de

instrumentos

2.4 - Publicaga-o e divulgagao de obras (rele

vantes para o mais rapido desenvolvi -

mento das Tecnologias e mais eficiente

- comunicaga-o entre os especialistas).

Observagao:

Esses projetos no se desenvolverao em ordem
cronologica de sucessao , mas, poderao e deve
rao muitas vezes se desenvolver

paralelamen-
te.

I
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P R0_J_E_T_0S

G R U P 0

Objetivo:

Desenvolver e produzir meios

para o objetivar do ensino

com vistas a criagao de um

Sistema.

Metas:

Criagao da infra estrutu-

ra necessaria a execugao

do Programa.

Elaboraga-o de materiais

instrucionais.

Projetos:

1.1 Tr(=ii o.,iento para pro-

gramadores de ensino.'

1.2 Programagao de cursos.

1.3 Aquisigao de Equipa -

mentos.

1.4 Traducao e adequacao

de programas.

G R U P 0 2

Objetivo:

Desenvolver estudos e pesquisas

no Campo da Tecnologia Educacio-

nal/Instrucional.

Metas:

Avaliaga-o

. Estudos e Pesquisas.

Projetos:

1.1 Avaliacao

1..2 Estudos e pesquisas para e-

laboragao de modelos.

1.3 Estudos e pesquisas para e-

laboraca`o de instrumentos.

1.4 Publicagao e divulg2gao de

obras relevantes para o mais

rapido desenvolvimento das

Tecnologias e mais eficiente

comunicagao entre os especia

listas.

2.
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8. - PRAZOS E CUSTOS

Prazos:

'8.1 - 0 Programa preve uma durdgao inicial de 4 anos no pe-

riodo de 1976 a 1979 ao longo dos quais serao desen -

volvidas as pesquisas e implementados -s projetcs a

serem detalhados.

CRONOGRAMA DAS GRANDES ATIVIDADES

GRANDES ATIVIDADES/ANOS

6. Estudos e pesquisas pa
ra elaboragao de mode-
los

7. Estudos e pesquisas pa
ra elaborara-o de ins -
trumentos

8. Publicag6es

9. Avaliagao

10. Administragao do projeto
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8.2 - Custos:

Os custos gerais do Programa para o periodo 76/79 estao es

timados em Cr$ 16 . 000.000,00 (dezeseis milh6es de cruzei -
ros) aos pregos de 1976 .

No se espera que uma unica fonte
venha a arcar com todo o custo , por outro lado espera-se
que pelo menos 1/3 do Projeto , a partir de 1977, seja cus-
teado com a producao do pr6prio projeto e que haja tenden-

cia a um equilibrio de custos e receitas a partir do 49

ano de funcionamento.

Em linhas gerais estima-se que se possa alcangar o seguin-

te quadro de custos e receitas:

ANO
RECEITA/CUSTOS

Financiamento
e/ou Patroci-
nio a (fundos
erdidos)E

Receitas pr6-
prias do Pro-
jeto

Total de cus-
tos e recei -
tas

I

1976 1 1977

4.000.000 , 13.150.000,

(93%) (70%)

300.000, 11.350.000,

(7%) (30%)

4.300.000, 4.500.000,

1978

2.000.000,

(50%)

2.000.000,

(50%)

1979

640.000,

(20%)

2.560.000,

(80%)

4.000.000, 3.200.000,

I

TOTAL

9.790.000,

(61%)

6.210.000,

(39%)

16.000.000,

7,5
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