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RESUMO: a texto faz algumas cousidera<;:6es sabre a forma<;:aoprofissioual da professora.
Procedendo a uma retrospectiva hist6rica sabre as objetivos e a organiza<;:aodos cursos de
forma<;:aodocente podemos apreender que se concebia a magisterio como uma extensao do lar
em detrimento da profissionaliza<;:ao. Ademais, a preocupa<;:ao com a questao de geuero s6
recentemeute aparece uas polfticas educacionais. Tais constatugoes !evam a crer que h<i
necessidade ua esco!a da atualidade, seja nos cursas de forma<;:aode profess ores au nas escolas
de educagao infanti!, au de ensino fundamental e media, de se investir na educagao em geuero
para que a cidadania seja efetiva para ambos as sexos.

[...]Lembrar que aquilo que, na his/6ria, aparece como eterno
nao Ii mais que 0 produto de um trabalho de eternizar;ao que
compete a instituir;oes interligadas tais como a/amilia, a igreja,
a escola, e tambem, em uma outra ordem, 0 esporte e 0

jornalismo [...], Ii reinserir na his/6ria e, portanto, devolver a
ar;ao hist6rica, a relar;ao entre os sexos que a visao naturalista
e essencialista dela arranca (e nao, como quiseram me /azer
dizer, tentar parar a hist6ria e retirar as mulheres seu papel de
agentes hist6ricos). (Pierre Bourdieu,1991)

Neste texto, busca-se refletir sobre fatores que historicamente
condicionam 0 papel da mulher na sociedade, entre eles, a cultura e a ideologia,
que san transmitidos por meio da socializa<;ao informaL Tal processo tem
continuidade na socializa<;:aoformal, na escola, e sera decisivo na construc;ao
da identidade de ambos os sexos, em especial afetarii negativamente a identidade
feminina. No geral, pode-se afirmar que, no Brasil, este processo nao promoveu
a forma<;:aoda mulher para a cidadania, na medida em que, nas duas instancias
(formal e informal), a questao de genero ate muito recentemente nao era
abordada ou era, em muitos casos, mal trabalhada. Isso se refere tanto aos
cursos de formac;ao da professora, no nfvel medio, quanta ao ensino superior
e, tambem, as polfticas educacionais. S6 recentemente nos Parametros
Curriculares Nacionais (1996) genera aparece como Tema Transversal.

1 Docente do Departamento de Admiuistragao e Supervisao Escolar da Faculdade de Filosofia
c Cicncias - Unesp - Campus de Marflia.
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Entretanto, nesse texto, nao serao aprofundadas as quest6es mais recentes,
pois a analise:ficara restrita ao enfoque de como a forma<;ao da professora se
deu historicainente, elucidando aspectos a serem aprofundados em outros
estudos.

1ASPECTOS CULTURAIS • SOCIALIZA<;AO INFORMAL

Como observado ate 0 momento, parece universal a diferen<;a
quanta a importancia atribufda ao papel de cada urn dos sexo.s, resultante das
rela<;6es de produ<;ao. Cada cultura atribui tra<;oscaracterfStlCos a seu povo,
determinando ideias, valores e comportamentos comuns a homens e mulheres.

Em quase todas as sociedades, 0 poder era atribufdo ao homem
no seu cotidiano nas rela<;6esfamiliares e na sociedade como urn todo. Enquanto
sua identidade era formada para exercer poder, em todas as circunstancias da .
vida a identidade da mulher era construfda ouvindo as palavras: castidade,
humildade, Ilfodestia, sobriedade, trabalho etc. Isto aconteceu durante seculos
e parece queainda existem resqufcios deste modo de pensar.

Mas parece tambem universal que os homens exerceram
autoridade e direito legitimado cultural e legalmente para a subordina<;ao das
mulheres; em contrapartida, mesmo nao tendo sua influencia reconhecida e
formalizada, a mulher tern exercido algum poder ou press6es importantes na
vida social do seu grupO.2

As circunstancias que culturaImente as cercam, dificultam a
pr6pria manipula<;ao ou controle de sua imagem publica; eIa precisa responder
mais do que 0 homem as necessidades daqueles que estao ao seu red~r, esta~
mais sujeitas as exigencias da intera<;ao imediata e, portanto, sua vIda esta
marcada por nao haver privacidade nem distancia das pessoas com quem
interage. 0 homem possui esta distancia, podendo manipular seu ambiente
social e controlar a intera<;ao mais fntima como deseja (ROSALDO, 1989).

Alem disso, para a maioria das culturas, parece facil e natu~al
uma menina tornar-se mulher, mesmo que a sua socializa<;ao seja associada a
algum sofrimento (e este ocone sobretudo nas sociedades onde os costumes e
tradic;5es sac mais rfgidos). E senso comum que, para uma menin~ tornar-se
mulher, basta seguir os passos da mae; enquanto que para urn menmo tornar-
se adulto, exige desprezar 0 mundo da mae e provar para si pr6prio sua
mascuIinidade. Para as meninas este processo de desenvol vimento e visto como
natural; com reIa<;ao ao menino, e visto como algo que ele conquistou. Esse
trac;ocultural exerce influencia na forma<;ao da identidade de ambos os sexos.3

Quando se procede a uma retrospectiva hist6rica, parece que de certa forma,
ate atualmente, as ac;5es pubIicas das mulheres nao sac valorizadas, apesar de
estas participarem intensamente na comunidade e na sociedade em geral bem
como de associa<;5es voltadas ao social, algumas delas ligadas a instituic;6es
exclusivamente masculinas, as quais daosuporte. Hoje, com a mulher inserida
no mercado de trabaIho, inclusive em postos e profiss5es antes exclusivamente
masculinos, ha certa mudan<;a quanta a valoriza<;ao das ac;5es publicas das
muIheres.

Parece que, apos muitos questionamentos sobre 0 papeI da
muIher, elas mesmas 0 reconhecem e valorizam a especificidade de ser mulher
e reconhecem essa diferenc;acomo enriquecedora de cultura. Mas, vale ressaltar,
em muitos casos elas permanecem pres as a preconceitos e papeis que lhes
eram atribufdos no passado; sob este ponto de vista, pode-se dizer que muito
pouco mlldou e a escola teve parceIa de responsabilidade pela omissao.

E preciso, entao, proporcionar a menina, por meio de sua
socializa<;ao, situac;5es que a levem a adquirir algumas caracterfsticas
consideradas masculinas, como autonomia, lideran<;a, entre outras, para que
elas consigam romper com antigos preconceitos e costumes que ainda hoje
dificultam a independencia, a profissionalizac;ao e a autonomia da mulher.

Nessa perspectiva, a escola pode exercer urn importante papel,
desde que as mulheres que la atuam, seja como diretoras, coordenadoras e
principalmente como professoras, tenham consciencia da importancia destas
quest6es para sua propria formac;ao, mas tambem do homem, pois a escola e 0

ambiente favoravel e adequado a reflexao e questionamento dos papeis
tradicionalmente atribufdos a ambos os sexos, desde os primeiros anos de vida
escolar.

E comum observar que as crianc;as ja chegam a escola com
estereotipos sexuais assimilados, em geral desvalorizadores da mulher; mas
tambem, em muitos casos, com mila visao distorcida do modelo masculino.4

Isto pode se agravar na escola, se a crianc;anao tiver oportunidade
de estabelecer uma relac;ao nao discriminatoria entre papeis masculinos e
femininos, pelo fate de raramente existir intera<;aoda crian<;acom professores
do sexo masculino. No ensino fundamental isso geralmente acontece apenas a
partir da 5" serie, quando existem docentes de ambos os sexos.

2 A esse respeito ver Bourdieu (1999) e Rosaldo, Lamphere (1989) ops.cits., dentre outras.
3 Assim, as meninas adquirern uma maior capacidade para a empatia e relacionamentos pessoais,
enquanto os meninos aprendern 0 oposto, a se distaneiar da intimidade, pOlSa mascuhmdade se
define a partir da separa~ao (CHODOROW, 1979).

4 Para exemplificar, podemos citar entrevistas feitas junto aos alunos de 3" e 4" series de uma
Unidade Eseolar observada em 1995. Urn dos itens era citar caractensticas masculinas e femininas
e em seguida escrever sobre: "Meu pai e assim" e "Minha mae e assim". Percebemos que as
caractensticas do pai sac generalizadas ao genera masculino, em grande parte como: maldoso,
ehato, triste, da mais branca, nao eonversa comigo etc. Enquanto que similarmente para 0

genera feminino: boa, amorasa, earinhosa etc. Quanta ao trabalho domestico, a maioria absoluta
responde que sac as mulheres da casa que 0 exeeutam: filhas, avos e a mae, mesrno esta
trabalhando fora do lar.



Tendo em vista que "em muitas sociedades encontramos
relativamente poucos papeis institucionalizados para as mulheres e poucos
contextos nos quais possam verdadeiramente clamar pOI seus direitos"
(ROSALDO, 1989, p. 46), a escola constitui urn dos poucos locais onde a
mulher encontra oportunidade de uma socializa9ao nao discriminat6ria, e, deve
ser esta 0 local privilegiado para educa-Ia tanto com vistas a profissionaliza9ao
com conhecimento de seus direitos, quanta a uma postura crftica perante seu
papel na sociedade, uma forma9ao para a real cidadania.

Pode-se constatar a importancia da escola para as mulheres, pois
afora ser local de trabalho para uma grande parte delas, a ela retornam mulheres
que ja se encontram na fase adulta. Exemplo disso ocorreu numa escola publica
pesquisada em 1995. Quando foi aberta uma classe de ensino supletiva, dos
alunos matriculados (trinta e dois) a maioria era de mulheres (vinte e uma) na
faixa etaria de 60 a 75 anos. Em Grupos de Terceira Idade, tambem pode- se
constatar atualmente a supremacia de mulheres,

Em pesquisa realizada em 1995 numa Unidade Escolar Estadual,
visando detectar a maneira como maes de alunos viam a posi9ao da mulher na
sociedade, observou-se que 0 problema da mulher tambem lhes era significativo,
embora nao se vissem como sujeitos ativos e responsaveis por mudan9as. Elas
se referiam a questao da mulher assim: "elas podem conquistar", "elas precis am
continuar lutando", "acho import ante a luta das mulheres", em nenhum
momenta afirmavam "nos precisamos lutar" ou "depende de todas nos", ou
seja, nao se viam como sujeitos das mudan9as, a luta era algo alheio a elas.
Quando questionadas sobre a possibilidade de a escola proporcionar cursos e
palestras com assuntos de seus interesses, estas foram unanimes em afirmar
que apreciariam muito tal possibilidade. Naquela comunidade, nao tinham
chance alguma de adquirir mais conhecimentos para exercer uma atividade
remunerada, ou mesma para melhor se instruir sobre assuntos de seu interesse,
mostrando que "ha poucos contextos nos quais possam verdadeiramente clamar
por seus direitos" (ROSALDO, 1989).

Com rela9ao a ser a escola urn dos poucos locais de socializa9ao
das mulheres, naquela pesquisa tambem as professoras da referida escola:'foram
entrevistadas. E, como as maes de alunos, trataram a questao da mulher na
sociedade como algo a ser conquistado por outras mulheres, nao se concebiam
como importantes para essa transforma9ao e, tambem, tinham na escola 0 unico
local para a continuidade de sua socializa9ao. A maiOIia delas nao participava
de outras institui90es (sindicatos, partidos polfticos, associa9ao de moradores,
conselhos de direitos) a nao ser da Igreja e da Escola.

Passar-se-a, a seguir, a refletir sobre outros fatores responsaveis
pelas caracterfsticas concebidas como "femininas", que fazem da mulher
"agente e paciente" 5 dos preconceitos e costumes tradicionais responsaveis
por sua discrimina9ao.

5 Termo utilizado pela advogada e feminista Florisa Verucci (1987), op.cit.

1.1 CULTURA, IDEOLOGIA E IDENTIDADE

Quase todas as inter-rela90es sociais san dominadas pela cultura
existente, que consiste numa serie de padroes de comportamentos desenvolvidos
a partir de habitos de massa que, uma vez estabelecidos, projetam-se no futuro.

Estudos antropol6gicos revel am que em quase todas as
sociedades a diferencia9ao baseada em sexo e idade e universal: existem padroes
de comportamento distintos para homens e mulheres, jovens e adultos; cada
gr~po tern suas proprias caracterfsticas de comportamento e este e fortemente
influenciado pelos padroes de cultura. Recentemente, Bourdieu (1999) fez urn
estudo no qual afirma que

[...] a socializa~ao diferencial predisp6e os homens a amar os jogos
de poder e as mulheres a amar os homens que os jogam; 0 carisma
masculino, e por urn lado, 0 charme do poder, a sedu~ao que a posse
do poder exerce, por si mesma, sobre os corpos cujas pr6prias puls6es
e cujos desejos sao politicamente socializados. A domina~ao masculina
encontra urn de seus melhores suportes no desconhecimento, que
favorece a aplica~ao, ao dominante, de categorias de pensamento
engendradas na pr6pria rela~ao de domina~ao e que pode conduzir a
esta forma limite do amorfati, que e 0 amor do dominante e de sua
domina~ao, libido dominantis (desejo do dominante) que implica
remlncia a exercer em primeira pessoa a libido dominandi (0 desejo
de dominar).(BORDIEU, 1999, p. 98)

Quando 0 indivfduo nasce ou entra no grupo, e submetido ao
processo de treinamento ou doutrina9ao, isto e, de socializa9ao. No decorrer
da vida, as san90es positivas vao ser induzidas de conformidade com as normas
estabelecidas e as san90es negativas vao desencorajar e reprimir possfveis
desvios. .

Na famflia ou na escola, atraves de jogos, brinquedos, literatura,
televisao e outros mecanismos transmissores da educa~ao informal,
vao sendo incutidas diferen~as de temperamento entre os sexos que
passam a ser consideradas diferen~as 'naturais', pr6prias a biologia
do homem e da mulher [...] Constr6i-se gradativamente urn 'masculino'
e urn 'feminino' que, na verdade, sao muito mais hist6ricos e sociais
do que biol6gicos.

A cultura e, entao, transmitida por ensinamento a cada nova
gera9ao, tendo como modelo 0 comportamento dos adultos. E assim que se
formam estruturas de personalidade basica das crian9as, que persistem no
decorrer da vida do indivfduo.

Como antes afirmado, os homens sao definidos historicamente,
em termos de sua conquista nas institui90es sociais. Eles produzem "cultura",
ou sej a, 0 mundo da cultura e deles. Ja a mulher, por seu status ser derivado do
estagio no ciclo da vida, de suas fun90es biol6gicas, de seus la90s sexuais e
biol6gicos a homens especfficos, e definida como "natureza", em contraposi9ao



ao homem que significa "cultura" (ROSALDO, 1989). Estas sao formula<;:oes
ideol6gicasque necessitam ser questionadas, ja que marcaram e ainda marcam
profundamente a vida das mulheres.

Oliveira (1976, p. 136), em seu estudo sobre 0 conceito
antropol6gico de identidade, parte da premissa de que 0 homem nao pensa
isoladamente, mas por meio de categorias geradas na vida social, citando que:
"urn dos elementos mais importantes do sentimento de identidade e 0 jogo
entre a semelhan<;:ae a diferen<;:a".

E importante refletir sobre esta coloca<;:aodo autor, pois se aplica
11 questao da mulher justamente com rela<;:aoaos seus direitos; talvez esta tenha
sido a contradi<;:aoquando da elabora<;:aodos Direitos do Homem e do Cidadao.
Na lei, a universalidade ali proposta a todos os cidadaos nao indufa, na verdade,
a mulher, pois na vida ou na sociedade ela era vista como diferente do homem
e justamente por esta diferen<;:aera impedida de participar da vida pubijca e,
consequentemente, impedida dfl,ter direitos.

, 0 jogo dialetico a que 0 autor se refere ocorre como meio de
diferencia<;:aoem rela<;:aoa outra pessoa ou grupo com que se confrontam; e a
identidade que surge por oposigao, implicando a afirma<;:aode urn diante do
outro, jamais se afirmando isoladamente.

Safiotti (1994) tambem traz refle,,;:oesque percorrem 0 mesmo
pensamento do autor, acrescenta que, de acordo com a teoria do esquema de
genero,

A ideologia esta presente em todas as atividades dos homens e
mulheres, em atividades religiosas, morais, esteticas, filos6ficas.

Se a ideologia nao tern por fun<;ao fornecer aos indivfduos ou grupos
urn conhecimento verdadeiro da estrutura social, mas sim inseri-los
nas atividades pniticas que sustentam aquela estrutura, conclui-se que,
ao contnirio da ciencia, sua func;ao e ocultar as contradic;6es rems,
reconstruindo, em urn plano imagimirio, urn discurso coerente que
sirva de horizonte, de modelo aos indivfduos (POULANTZAS, apud
SCHAFFER, 1990, p. 215).

Devido a isso, as mulheres devem buscar a configuragao da
imagem de si mesmas e de suas possibilidades futuras, opondo-se 11 construgao
de personalidades dependentes e inseguras, para desvendar a discriminagao
sexista que a ideologia oculta, porque, conforme Habermas (1983, p. 57):

[...j a identidade do ED e gerada pela socializac;ao, au seja, vai-se
processando a medida que 0 sujeito - aprapriando-se dos universos
simb6licos - integra-se, antes de mais nada, num certo sistema social,
ao passo que, mais tarde, ela e garantida e desenvolvida pela
individualiza<;ao, ou seja, precisamente par uma crescente
independencia com relac;ao aos sistemas sociais.

[...j a crianc;a, alem de aprender 0 conteudo de qualquer informa<;ao
sobre genera, capta a rede heteragenea de associac;6es relacionadas a
ele, que lhe serve para avaliar e processar informac;6es. [...j 0 pracesso
de tipifica<;ao de genera tern rafzes na descoberta dos vfnculos entre
o pr6prio auto-conceito de urn indivfduo e a esquema de genera. Isto
implica a aprendizagem nao apenas dos atributos conferidos e dos
papeis sociais atribufdos ao genero de uma pessoa, mas ao domfnio
de urn esquema de genera que prescreve condutas para representantes
dos dois generas. (SAFlOTTI, 1994, p. 153)

Assim, a construgao das identidades feminina e masculina sad
estabelecidas por meio do contraste ou da diferenciagao entre 0 papel social
da mulher e do homem durante 0 processo de socializagao da crianga; e ainda
mais, como Shaffer (1990, p. 13) afirma:

E oportuno considerar que a produ<;:aoe distribui<;:aodessas ideias
ficam sob controle da classe dominante, que detem 0 poder e que se utiliza das
institui<;:oes sociais para implantagao e divulgagao delas, com vistas a
conservagao do statu quo, instituigoes essas representadas pela famflia, escola,
igreja, partidos polfticos, magistraturas, meios de comunicagao responsaveis
pela transmissao da cultura que lhes conservam 0 poder.

Gramsci (1978) denomina de hegemonia esse fenomeno de
conservagao da validade das ideias e valores dominantes, mesmo quando se
percebe a domina<;:ao ou se luta contra a classe dominante ao manter sua
ideologia. Chauf (1984), na mesma linha de pensamento, exemplifica tal
fenomeno em algumas a<;:oesdos movimentos feministas:

[...j e atraves da intemalizac;ao dos diversos papeis (papeis centrados
em tomo da idade, sexo, imagem do pr6prio corpo, etc) que a pessoa
assume na realidade do grupo familiar que sua identidade comec;a a
ser gerada. Posteriormente, a identidade de papel vai sofrendo urn
process a gradual de individualizac;ao, sendo substitufda pela
identidade do EU.

[ ...j muitos movimentos feministas lutam contra 0 poder burgues
porque ele e fundamental mente urn poder masculino que discrimina
social, econ6mica, polftica e culturalmente as mulheres [...j. E urn
poder que legitima a submissao das mulheres aos homens tanto pela
afirmac;ao da inferioridade feminina (fraqueza ffsica e intelectual)
quanta pela divisao de papeis sociais a partir de atividades sexuais
(feminilidade como sin6nimo de maternidade e domesticidade).
(CHAUf, 1984, p. 11 I)

Complementa que esses movimentos tinham como ideias
norteadoras que as mulheres nao deveriam se sujeitar 11 ideologia da
inferioridade nem 11 ideologia dos papeis sexuais, mas lutar por igual direito
ao trabalho. Esse pensamento, assimilado por muitas mulheres e nao aliado a
contestagao sobre os papeis sexuais, inclusive no cotidiano, levou a uma
sobrecarga de responsabilidades na tentativa de ser dona de casa primorosa ate
profissional de alta competencia. Nessa perspectia, pode-se incluir a professora

Se a elabora<;:aodo modelo de identidade masculino/feminino e
gerada na vida social, a ideologia e entao condi<;:aodessa identidade, portanto
a identidade social e uma ideologia. (ERICSON, apud OLIVEIRA, 1976)



que, com a proletariza~ao de seu trabalho, assumiu para si uma dupla ou ate
triplaj()~nada de trabalho.

o mais grave nisso tudo e que nao sobra tempo para a mulher
refletir sobre sua situa~ao e seu trabalho, nem se organizar em tal cfrculo vicioso,
confirmando 0 que diz a autora, ou seja, que defender a igualdade no mercado
de trabalho nao implica criticar a explora~ao capitalista do trabalho, e sim
mante-Ia.

a~ao da mulher na his tori a oficiaI, pois apenas 0 mundo masculino era
valorizado.

No caso da professora da escola publica, a reflexao sobre 0 seu
papel e sua atua~ao e imprescindfvel para que sua pratica se tome crftica e
reflexiva, a ponto de reconstruir sua propria identidade e transformar 0 exercfcio
do seu papel de educadora.

Concluindo as observa~6es sobre identidade, ideologia e cultura,
convem reafirmar que e a ideolo gia da ideia de farnflia nos moldes tradicionais
a responsavel pela dificuldade que tem a mulher de questionar antigos padr6es
de comportamento, inspirados nos papeis sociais de cada sexo, mesmo estando
amplamente inserida no mercado de trabalho.

Para a transforma~ao dessa realidade, depende muito dela propria
conquistar espa~os e liberdade para construir seu futuro, entretanto, as barreiras
para tal processo iniciam-se no seio da familia e se intensificam no espa~o
publico. Freqtientemente, seu posicionamento, tanto na famnia quanta na
sociedade, e que vai propiciar seu status social. Entretanto, ha mecanismos
simbolicos presentes na mfdia, na igreja, nas familias permeando 0 imaginario
que a impedem de vislumbrar essa necessidade, tornando-se "agente e paciente"
de sua a~ao (VERUCCI, 1977).

Chauf (1984) destaca que e na famnia pequeno-burguesa que a
ideia de famflia nos moldes tradicionais e mais forte, mais do que em outras
classes, constituindo-se numa institui~ao importante a preserva~ao da ideologia
burguesa, pois oferece

[... 1 ao pai uma autoridade substitutiva que 0 cornpense de sua faHa
de poder na sociedade e que, por isto, ele aparece como. deyendo
encarnar para toda sociedade 0 ideal do Pai ... a mae, urn lugafhonroso
que a detenha fora do mercado de trabalho para nao competir com 0

pai e nao Ihe roubar a autoridade ilus6ria, e que, por isto, a mulher
desta farmlia esta destinada a encarnar para toda a sociedade 0 ideal
de mae. (CHAUf, 1984, p. 117)

Como se pode perceber, toda a discussao em tome do papel da
mulher nasociedade,6 tem como fator condicionante a ideologia dominante
expressa nos valores culturais de cad a sociedade no decorrer da historia. Esta
ideologia consiste numa ilusao, que visa a domina~ao de classe e, para tanto,
cria uma historia imaginaria. Talvez esta seja a explica~ao da nao inser~ao da

Entende-se que esta discussao continua atuaI, pois com 0

desenvolvimento e modemiza~ao da sociedade, outras ideologias (poHticas,
religiosas etc) inserem-se na vida das pessoas e os mais vulneraveis a sua a~ao
sao os que nao tem conhecimento crftico sobre 0 mundo que os cerca. Neste
sentido, nao so as mulheres estao envol vidas, mas ambos os sexos. Daf decorre
a importfmcia da escola em proporcionar condi~6es que Ievem a forma~ao de
pessoas conscientes, uma formagao que Ieve a:

Urna autoconsciencia critica por parte do indivfduo e do grupo acerca
de sua existencia, reconhecendo 0 papel que as diferentes necessidades
representam na estrutura~ao da identidade do EU, e vital para 0

reconhecimento do que a sociedade fez de n6s e decidir se e isso 0

que n6s verdadeiramente querernos ser. (SCHAFFER, 1990, p. 14)

Prosseguindo a reflexao sobre a forma~ao da identidade feminina,
sera colocada, agora, em questao a educagao formal da mulher brasileira, 0

que conduzira a Escola Normal, que foi uma das unicas formas de instru~ao e
profissionaliza~ao, aceitas pela sociedade, para a mulher brasileira.

2 SOCIALIZA<;:AO FORMAL: A IDENTIDADE DA MULHER PROFESSORA EM CONSTRU<;:AO

Como ja mencionado anteriormente, a educa~ao formalda
mulher foi preterida historicamente; com pequenas varia~6es, todos os povos
Ihe atribufam as fun~6es domesticas. Com base na identificagao simbolica, na
qual a mulher e apresentada quase que universalmente como Iigada a natureza
e a contingencia biologica, 0 que acabou por embasar costumes, expressos nas
leis que tratavam das rela~6es entre homens e mulheres e entre eles eo Estado.

Nos primordios da colonizagao brasileira, observou-se a
influencia da cultura portuguesa, com suas caracterfsticas e costumes que
inferiorizavam a mulher, no processo de forma~ao da identidade feminina.
Nao havia oportunidade para sua elevagao intelectuaI, ja que a instrugao nao
tinha valor social para aquela sociedade. Mesmo quando a instru~ao come~a a
ganhar sentido, com os jesuftas no seculo XVIII, representava um instrumento
de catequese; os meninos eram doutrinados nas escolas e as meninas nas capelas
e igrejas. Sob a influencia da tradigao iberica, e esta refor~ada pela Igreja
Catolica, prevalecia 0 princfpio de segrega~ao sexual, que fazia da mulher
uma pessoa submissa, sedentaria e religiosa, intensificado pela ausencia de
participa~ao social, pois nem a lfngua portuguesa sabiam falar. Nao havia
escolas para meninas, eram raras as que recebiam educa~ao nos conventos;
mesmo assim, a enfase do ensino residia nas prendas domesticas e inicia~ao a
Ieitura e escrita (SAFIOTTI, 1969).

6 Ver em Engels op.cit., que explica a problem:Hica da mulher fazendo a liga~ao entre a origem
da propriedade privada e a desvaloriza~ao do papel da mulher na sociedade.

Com a vinda da Corte Portuguesa para 0 Brasil, come~am a
aparecer algumas poucas oportunidades de instru~ao Iaica para as mulheres da



elite. Nos dois colegios particulares existentes em 1816, e mesmo no lar, saD
contratadas .senhoras portuguesas e francesas, posteriormente alemas, para
educar as mbninas, ampliando 0 horizonte intelectual delas.

Louro (1997) acrescenta que:

objetivo de refinar 0 seu comportamento. Ademais, a lei de 1827, apesar de
estabelecer a educa<;:aopara ambos os sexos, s6 admitia as meninas nas escolas
de primeiro grau. Os nfveis mais altos eram exclusivamente para os meninos.
Outro agravante foi 0 fato de que as famflias, por nao valorizarem a instru<;:ao
das meninas, retiravam-nas da escola antes de estarem realmente alfabetizadas,
contribuindo, dessa forma, para refor<;:ara discrimina<;:aoem nome dos costumes
que aqui imperavam.7

Em 1846 foi fundada a primeira escola Normal Paulista; esta
escola destinava-se exclusivamente ao sexo masculino, por haver desinteresse
em rela<;:aoa educa<;:aointelectual da mulher e por achar-se que a instru<;:aoda
mulher deveria ser inferior aquela ministrada aos meninos, 0 que levou a uma
tardia instala<;:aoda 1a Escola Normal Feminina (TANURI, 1979).

Ve-se, pois, que, inicialmente, nem 0 magisterio era pens ado
como c;irreira apropriada para a mulher. Alem disso, 0 ideal de 6cio cultivado
pela sociedade escravocrata foi a responsavel pelo desprezo, ate por parte das
mulheres brancas mais pobres, pelo trabalho (VERUCCI, 1987).

Em 1880, ha a instala<;:aoda Escola Normal do Municfpio da
Corte, constituindo-se numa institui<;:aopredominantemente feminina e numa
das poucas oportunidades de continuidade dos estudos para a mulher, elevando
seus conhecimentos e desenvolvendo sua sociabilidade nos contatos com
elementos do outro sexo. Em 1881, houve a primeira matrfcula feminina na
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (SAFIOTTI, 1969).

As mulheres que frequentavam a escola normal tinham interesses
diferentes, coerentes com 0 seu papel na sociedade; poucas buscavam realmente
uma profissionaIiza<;:ao, porque a maioria, geralmente de famflias ricas,
procurava uma eleva<;:aocultural enquanto aguardava 0 casamento, que tinha
urn valor social superior para a mulher. Entretanto, 0 magisterio representava
uma das unicas oportunidades para a mulher exercer uma profissao e elevar
seus conhecimentos sem que isso interferisse na sua fun<;:aosocial primeira, de
esposa e mae.

Alem de representar uma profissao na qual a mulher conciliava
suas func;5es domesticas, representava tamb€m uma solu<;:aopara 0 problema
de mao-de-obra para a escola primaria, pouco procurada pelo elemento
masculino devido a ma remunera<;:ao(TANURI, 1979).

Considerando os prim6rdios da carreira, ou seja, desde a
orienta<;:aodas mulheres para esta profissao ate a forma como se deu a cria<;:ao
das primeiras escolas normais eo ensino nelas proporcionado, observa-se uma
trajet6ria de desvaloriza<;:aodo trabalho da professora. Isto € decorrencia tanto
da visao dela pr6pria, ja que a maioria vinha de famflias ricas e, portanto, nao

[...] as divis6es de classe, etnia e raqa tinham um pape! importante na
determinaqao das formas de educaqao utilizadas para transformar
crianqas em mulheres e homens. A essas divis6es se acrescentariam
ainda as divis6es religiosas [...]. Para a popula~ao de origem africana,
a escravidao significava uma nega~ao do acesso a qualquer forma de
escolariza~ao (LaURO, apud PRIORI; BASSANESI, !997, p. 445-
446)

Somente na Constitui<;:aode 1823 € que se encontra a ideia de
proporcionar legalmente instru<;:aoao sexo feminino, mas esta tendencia liberal
e sufocada com a dissolu<;:aoda Assembl€ia. No projeto de lei da Constitui<;:ao
de 1824, no que se refere ao ensino, aparece apenas uma referencia a instru<;:ao'
feminina, com a justificativa de propiciar a mulher melhores condi<;:5esde
cumprir suas fun<;:5es dom€sticas; mas foi urn avan<;:o, pois reconhecia
legalmente a necessidade de se instruir a mulher brasileira (SAFFlOTI, 1969).

Embora defendessem a educa<;:aopara a mulher apenas para
preparar boas maes de famflia que iriam formar 0 homem do futuro, as id€ias
liberais, transplantadas da Europa, influenciaram algumas mulheres brasileiras
das classes mais abastadas no que se refere a seus direitos.

No final do s€culo XIX, foram essas mulheres que, contando
com uma imprensa reivindicat6ria, lutavam pela educa<;:aoda mulher, assim
como de outras necessidades basicas da popula<;:aofeminina, mostrando que
um pensamento emancipador florescia no Pafs. Al€m de artigos sobre moda,
bailes e outros assuntos de interesse das mulheres da epoca, publicavam artigos
de reivindica<;:aodos direitos da mulher, de protesto au mesmo de propostas da
ac;ao concreta (SAFFIOTI, 1961).

Nfsia Floresta, ao traduzir 0 livro de Mary Wollstonecraft
Vindication of the Rights of Women, no seculo XIX, aborda a priva<;:aodos
direitos das mulheres brasileiras e a injusti<;:acometida pelos homens, que as
impediam de se desenvolver. Ademais, denunciava que as desigualdades
promoviam a inferioridade, resultante da educa<;:aoe das circunstancias de
vida a que estavam submetidas.

A educa<;:ao constituiu uma bandeira nas reivindicac;5es das
mulheres brasileiras. As id€ias liberais, apesar de nao defenderem uma educa<;:ao
que promovesse a emancipa<;:ao feminina, constitufram urn avan<;:o.Mas, e
impOliante ressaltar, qual escola foi proporcionada as meninas.

Sabe-se que 0 ensino proporcionado para ambos os sexos refletia
a visao que se tinha do papel social decada urn deles, ou seja, para a mulher,
convem frisar mais uma vez, urn ensino voltado a educac;ao domestica com 0

7 13importante considerar a afirma~ao de Louro (1997, p. 445): "As diferen~as entre 0 sexo
masculino e feminino estavam presentes nas concepq6es educativas dos imigrantes - da mesma
forma que determinavam, e claro, ados luso-brasileiros".



se preocupava com 0 salario que recebia, como par parte da sociedade, que
nao valori~ava 0 trabalho e a instrw;ao para a mulher.

Como afirma Saffioti (1969), a instala<;aodas primeiras escolas
normais nao se deu como exigencia de toda a sociedade brasileira da €poca,
mas das classes mais favorecidas, ja que visava a qualifica<;aode professores
para 0 ensino primario destinado a estas camadas da sociedade. Nao foi uma
exigencia do povo brasileiro, mas do conjunto das ideias liberais dos pafses de
economia mais integradas e para ca transplantadas.

Desta forma, as primeiras escolas normais foram estabelecidas
por iniciativa das provfncias, logo apos 0 Ato Adicional de 12/08/1834. Sao
Paulo, como ja afirmado, foi a primeira a regulamentar de modo geral todo 0

ensino primario da provfncia, em 1846.

Tanuri (1979) argumenta que a estrutura didatica do curso, em
Sao Paulo, mostrava 0 descaso que se tinha por este nfvel de ensino, a

[...] organiza\Oaodidatica era rudimentar e as condi\Ooesmateriais da
escola eram deficientes, aliado ao fate de que 0 poder publico nunca
se interessou em aprimoni-la ou regulamenta-Ia, 'resultando numa
distribui\Oaode materias completamente assistematica, desorganizada,
variavel de ana para ano, ao sabor do criterio unico do professor [...].
A Escola Normal apresentou uma marcha contfnua para a decadencia
(TANURI, 1979, p. 12).

Nos dois decenios que antecederam a Proclama<;aoda Republica,
havia uma intensa agita<;aode id€ias inspiradas no liberalismo e no cientificismo
brasileiro. Desta forma, a educa<;aoda mulher era concebida de acordo com as
reformas sociais e polfticas que cada corrente de pensamento pretendia realizar.

A Igreja Catolica, visando preservar a estrutura patriarcal da
famflia, defendia 0 baixo nfvel da educa<;aofeminina, alegando diferen<;as
basicas entre 0 homem e a mulher no que se refere a desigualdade polftica e
civil; de outro lado, havia os opositores, mostrando que a famflia, enquanto
institui<;ao social, estaria sujeita a constantes transforma<;6es ao longo do
movimento historico.

Segundo Louro (1997, p. 446), diante das diferentes concep<;6es
de educa<;aopara a mulher, urn discurso era comum a muitos grupos sociais,
"as mulheres deveriam ser mais educadas do que instrufdas [...] a enfase deveria
recair sobre a forma<;aomoral, sobre a constitui<;aodo carater [...]".

As id€ias mais avan<;adas sobre a situa<;ao da mulher
desencadearam urn lento processo de conscientiza<;aosobre sua situa<;ao.Aos
poucos, vaG surgindo defensores da instru<;aofeminina como necessidade a
educa<;aodos filhos e filhas. Conforme Louro, essa "argumenta<;aoira, direta
ou indiretamente, afetar 0 carater do magist€rio - inicialmente impondo a
necessidade de professoras mulheres e, posteriarmente, favorecendo a
feminiza<;aoda docencia" (LaURO, 1997, p. 97).

Com a Constitui<;aoda Republica, consagrando-se 0 princfpio
de laicidade do ensinG, p6de-se pensar em mudan<;asno ensino em geral e
principalmente para a mulher. Ja que 0 ensino nao estava mais nas maos da
Igreja Catolica, houve a descentraliza<;aoda legisla<;aosobre 0 ensino. a que,
na realidade, ocorreu foi, conforme Azevedo (1971, p. 626), que,

[...] do ponto de vista cultural e pedag6gico, a Republica foi uma
revolu\Oao que abortou e que, contentando-se com a mudan\Oa de
regime, nao teve 0 pensamento ou a decisao de realizar uma
transforma\Oao radical no sistema de ensinG, para provocar uma
renova\Oao intelectual das elites culturais e polfticas, necessarias as
novas institui\OoesdemocnHicas.

Todavia, permanece 0 numero insuficiente de escolas normais e
a dificuldade de acesso aos cursos superiores e a realiza<;aode outros cursos
profissionalizantes para mulheres, representando obstaculos a
profissionaliza<;aofeminina.

Diante do exposto, observa-se que as mulheres, historicamente,
tiveram poucas chances de ascender intelectual e culturalmente, devido aos
obstaculos impostos pela sociedade em cada momento.

Mas, conforme Zelante (1994, p. 7):

[...] apesar de ter acrescentado gradativamente outras fun\Ooesa sua,
tais como escolarizar a mulher brasileira, formar a mae e a dona de
casa, permitir 0 acesso ao ensino superior, concorrer para a
democratiza\Oao do ensino num momenta em que as oportunidades
eram escassas, ao receber dentre seus alunos muitos que se orientav~
para outros setores da atividade produtiva profissional, a Escola
Norm~1 se afirmou, no cenano educacional do pafs, como institui\Oao
voltada predominantemente para a forma\Oao do antigo professor
primario.

Por ser uma das unicas institui<;6es a formar as mulheres
brasileiras, apesar de sua impartiincia para a eleva<;aointelectual delas, formou
mulheres que atuavam como agentes dos valores tradicionais, estes impregnados
de preconceitos desvalorizadores delas mesmas e de seu papel na sociedade,
tornando-as "agentes e pacientes" da propria a<;ao.

Louro (1997, p. 450) afirma a este respeito que:

A identifica\Oao da mulher com a atividade docente [...] era alvo de
discussoes, disputas e palemicas. Para alguns parecia insensatez
entregar as mulheres usualmente despreparadas, portadoras de cerebros
'pauca desenvolvidos' pelo seu 'desusa' a educa\Oaodas crian\Oas.

Em vista disso, considera-se ser necessario refletir urn pouco
mais sobre como se desenvolveu 0 processo de feminiza<;aodo magisterio,
esbo<;adono Imp€rio e efetivado com a implanta<;aoda Escola Normal Paulista
durante 0 perfodo republicano, porquanto este traduziu 0 papel da mulher na
sociedade, interferiu no ensino a elas proporcionado e marcou sua pratica e
profissionalismo no magisterio.



2.1.A ESCOLA NORMAL E A FEMINIZA(AO DO MAGISTERIO

Alem de ser uma instituic;ao educacional destinada a qualificar a
forc;a de trabillho para uma profissao de base intelectual e por constituir urn
canal de ascensao social, a Escola Normal oferecia a seus alunos uma cultura
geral desvinculada de preocupac;oes utilit<irias, ja que era procurada por moc;as
sem intenc;ao de desempenhar atividades profissionais. Apesar de nao
proporcionar, inicialmente, acesso direto aos cursos de nfvel superior e por se
constituir no ponto final de uma carreira de estudos, desempenhou papel
relevante na formac;ao cultural e profissional da mulher brasileira.

As mulheres procuravam 0 curso porque, ao lado das func;oes
tecnicas profissionais, as Escolas Normais funcionavam como "colegio para
moc;as". Estas instituic;oes preparavam, na verdade, certo tipo de maes e donas
de casa da burguesia. Esta visao esta presente, inclusive, no texto legal dos
objetivos da Escola Normal, que reconhecia essa func;ao, colocando-a em
,conexao com 0 padrao domestico e nao com a estrutura profissional. Naquele .
momento representou uma agencia de modernizac;ao dos papeis maternos, mas
para uma pm;cela da populac;ao que nao tinha preocupac;oes com os aspectos
economicos,sociais ou pollticos da sociedade (PEREIRA, 1963).

Isto representa urn dado importante na configurac;ao do
magisterio, como profissao. Conforme afirma Pimenta (1988), este foi urn dos
fatores que contribufram para a desvalorizac;ao da profissao, ja que 0 corpo
discente da escola normal nao se preocupava realmente com 0 aspecto
profissional do curso, mas apenas com uma elevac;ao cultural. Desta forma,
nem 0 salario tinha importancia. Louro (1997) enfatiza que, se a maternidade
era a func;ao primordial da mulher,

Comec;a a haver uma mudanc;a quanta ao interesse pel a Escola
Normal por volta de 1960 e 1970, quando ocorrem alterac;oes significativas
tanto em relac;ao a clientela que pas sou a ter acesso a escola primaria como a
clientela da escola normal, quando se observa 0 acesso a ela de urn maior
segmento da classe media, devido a "democratizac;ao do ensino".

Conforme Pimenta (1988, p. 41),

[ ... J 0 magisterio primario comec;;aa atravessar uma crise resultante
do seu ajustamento e das transformac;;6es da sociedade brasileira para
urbano-industrial; 0 trabalho da professora comec;;aa sofrer as press6es
caracterfsticas da dasse media assalariada, h:i a deteriorac;;ao do
trabalho do homem e da mulher.

[ ... J bastaria pensar que 0 magisterio representava [...J a extensao da
maternidade, cada aluno ou aluna vistos como urn filho ou uma filha
'espiritual' [... J a docencia nao subverteria a func;;ao feminina
fundamental, ao contrario, poderia ampli:i-Ia e sublima-Ia (idem, 1997,
p.450).

As famflias viam neste ramo de ensino urn dos meios de
assegurar, para si e suas filhas, uma posic;ao socioeconomic a minimamente'
elevada, sem que as filhas integrassem a populac;ao economicamente ativa em
profissoes menos aceitas pela sociedade, e tamb€m porque 0 salario feminino
era visto apenas como complemento ao do futuro marido; elas eram cercadas
de cuidados e restric;oes para que sua profissionalizac;ao nao se chocasse com
sua feminilidade (LaURO, 1997).

Esse processo persiste na decada de 50, tambem devido a
seguranc;a que 0 diploma, ao final do curso, ofere cia, assim como pela
flexibilizac;ao maior na escolha da carga horaria e pela ideologia no referente
a trac;os de personalidade da mulher, incentivados via socializac;ao e que eram
favoraveis ao exercfcio docente.

E preciso considerar ainda que a formac;ao da professora
degradou-se, como ocorreu com 0 ensino como urn todo; a escola normal nao
formava uma professora para ensinar ao aluno que neste momento passava a
freqtientilf a escola, ou seja, 0 das camadas menos favorecidas da populac;ao.
Alem do mais, 0 ensino nao era mais adequado as necessidades dessa clientela.

Pereira (1963), em seu estudo sobre 0 magisterio paulista na
decada de 60, ja comprova esta crise resultante do reajustamento da sociedade,
assim como as transforma<;:oes para uma sociedade urbano-industrial; 0

magisterio, profissao ferninina, estava sofrendo 0 processo de proletarizac;ao.

a agravante para esta situac;ao, como 0 autor argumenta, entre
outros motivos, reside na conveniencia de urn modo paternalista de ac;aoescolar
e tamb€m na situac;ao tradicional da mulher na sociedade aliada a dificuldade
da classe media em se adaptar as mudanc;as sociais, fazendo com que a
professora exercesse uma forc;a conservadora.

Mesmo assim, no magisterio continuou a ser visto como
vantajoso pelo fato de as mulheres poderem conciliar 0 trabalho da professora
com 0 trabalho domestico. Naquele momenta 0 salaria era visto como fonte
principal de recurso no orc;amento domestico, e a mulher passa a trabalhar
dois perfodos, porque trabalhar font tornou-se uma necessidade.

A partir da decada de 30, com a industrializac;ao e a conseqtiente
urbanizac;ao, foram criadas inumeras escolas publica's na maioria dos
municfpios, forc;ando-se a duplicac;ao da jornada e 0 achatamento salarial: 0

professor e a professora passam a trabalhar mais e a ganhar menos.

Pelo exposto, apreende-se que a degradac;ao do trabalho da
professora tem rafzes econ6mico-sociais. Esta foi intensificada pela passividade
das professoras diante da degradac;ao do salario e do prestfgio profissional,
postura esta coerente com 0 papel a ela atribufdo na sociedade.

A Escola Normal foi uma das unicas instituic;oes a elevar 0

conhecimento da mulher brasileira, por isto representou urn avanc;o numa
sociedade que nao julgava necessario instruir a mulher. Desde 0 seu surgimento,



refon;:ava 0 papel tradicional da mulher na familia e na sociedade, visto que 0

ensino oferecido nestas institui«oes nao levava a uma real profissionaliza«ao
da mulher.

novamente diante de urn cfrculo vicioso: se a proletarizac;:ao e 0 oposto da
profissionalizac;:ao, 0 suposto profissionalismo da professora fica degradado
pelos baixos salarios e agravado ainda mais por sua formac;:ao deficitaria
(BRZEZINSKI, 1995).

A partir do entendimento de que as questoes mais amplas da
sociedade em geral se materializarn e criarn rafzes no ambito local, e interessante
verificar nesse momento, como a problemMica levantada se manifesta nos atuais
curs~s de formac;:aode professores.

Ademais, ante a reflexao feita, e de suma importancia observar,
ainda que brevemente, nos cursos de formac;:aode professores, 0 CEFAM e a
Habilitac;:ao Especffica para 0 Magisterio de Marflia, a motivac;:aodo corpo
discente dessas institui«oes, sua expectativa quanto ao curso e, principalmente,
como, diante da atual crise da profissao, as mulheres ainda procuram 0

magi:'iterio, para, posteriormente, relacionar tudo isto com a motivac;:aoda:'i
professoras em exercfcio na Rede de Ensino.

Finalmente, vale observar se questoes de genero e cidadania
fazem parte do conteudo estudado nos curs os de formac;:ao das futuras
professoras.

Formava boas miles e esposas professoras, comprometidas
apenas com a instruc;:aoelementar e nao com a formac;:aointegral do educando;
uma professora defensora dos valores tradicionais, resistente as mudanc;:as
ocorridas na sociedade como urn todo, atuando como reforc;:adorae mantenedora
da ideologia dominante. Vale ressaltar que as crianc;:asas quais ela ensinava
nao necessitavam de mudanc;:as na sociedade, ja que pertenciam ao grupo
dominante.

Em nenhum momenta a Escola Normal foi vista como meio para
a emancipac;:ao feminina e real profissionalizac;:ao, vi:'ito que isto nunca foi
pretendido. Esta visao era coerente com os padroes de comportamento da
sociedade brasileira e marcou profundarnente 0 poder de participac;:aoda mulher,
o seu exercfcio de cidadania na escola.

Outra peculiaridade da feminizac;:aodo magisterio no Brasil foi
a forma de sua implantac;:ao, ao representar urn paliativo para a reivindicac;:ao
feminina de entrar para a vida profissional. Nao par ser este considerado uma
verdadeira profissao, mas porque era concebido como urn prolongamento das
func;:oesmatemas. Na escola, elas nao reivindicavam 0 poder, ao contrario, se
sujeitavam a hierarquia patemalista de poder.

Diferentemente, na Europa, a feminizac;:ao fazia parte das
reivindicac;:oes das mulheres de participar das decisoes e do poder dos
subsistemas, tendo estas conseguido, em alguns pafses europeus, atingir postos
importantes na maquina educativa; aqui no Brasil elas sempre tiveram muita
dificuldade em faze-Io. Ainda hoje, nao s6 na educac;:ao,8mas tambem em
outras profissoes tradicionalmente femininas, os postos de comando estao nas
maos dos homens (FREITAG, 1986).

Nos anos 80, Freitag acrescentava a problemMica, 0 desprezo
por parte dos poderes publicos pela educac;:aoe por este trabalho remunerado
da mulher. Em todas as reforrnas de ensino daqueles anos nao se pensou na
valoriza«ao do professor, refletida em melhores salarios, qualificac;:ao e numa
educa«ao continuada (FREITAG, 1986).

2.2 DAS ESCOLAS NORMAlS PARA A HABILITACAO ESPECIFICA PARA 0 MAGISTERIO

ECEFAMs

8 Ha mudan9as na atualidade, aumentou 0 mlmero de mulheres administradoras e supervisoras,
secretarias da educa9ao. Segundo Carvalho (1999), no Estado de Sao Paulo, em 1990, as mulheres
eram 72,3 % entre os supervisores de ensino; 76 % entre os diretores de escolas; 97,2 % no
ensino primario e 75,5 % entre os professores de sa a sa series, entretanto, nos postas de maior
poder continuam predominantemente os homens. Isto e observado tambem em outras profissoes
constitufdas predominantemente por mulheres.

Ap6s 0 Golpe Militar de 1964, com a adesao de empresas
nacionais e estrangeiras a id6ia de construc;:ao de uma nova forma de
interdependencia economica, polltica, cultural e militar da America Latina com
os Estados Unidos, teve infcio uma nova polltica economica e,
conseqiientemente, a sUbstituic;:ao da ideologia do desenvolvimento pela
ideologia da modernizac;:ao. (IANNI, apud NEVES, 1995)

Diante das transformac;:oes pretendidas, uma reforma de ensino
coerente com 0 modelo economico ligado ao capitalismo intemacional foi
implantada, com 0 acordo .MECIUSAID.

Segundo Saviani (1988), a Lei 5692/71, que trazia outras
diretrizes para 0 ensino de 10 e 20 graus, apresentava a tendencia tecnicista,
enfatizando 0 aprimoramento t6cnico, a eficiencia e a produtividade com pouco
investimento. Realmente, esta lei nao efetivou seus objetivos, nao levou a
construc;:ao da consciencia da cidadania. Ao contrario, levou a
instrumentalizac;:ao do homem, ao esvaziamento no tratamento te6rico-
metodol6gico das areas do conhecimento e ao empobrecimento do processo
ensino-aprendizagem.

o curso normal foi substitufdo pela Habilitac;:aoEspecffica para
o Magisterio, e a formac;:aodo professor do ensino fundamental se desvalorizou
devido a descaracteriza«ao da escola normal, como mostra Zelante (1987, p. 106):

Nos anos 90, estudos revelaram que, enquanto classe, a
professora tinha as mesmas condic;:oes de vida, trabalho e baixos salarios e a
jomada de trabalho de qualquer trabalhador pouco valorizado, estando-se



[...] houve a descaracteriza9ao da escola normal ao transforma-la em
apenas uma das varias habilita90es [...]. Esse fato, dentre outros, parece
ter concorrido para 0 aparecimento de cursos - na sua maioria noturnos
- de qualidade duvidosa, que certamente contribufram para a
deteriora9ao da forma9ao do professor das quatro series do 10 grau.

[ ...] novo aspecto formal-legal aos cursos de forma9ao ... sem
direciona-los para as reais necessidades de se formar um professor
capaz de ensinar de modo que os alunos das camadas pobres da
popula9ao aprendessem.

Mostrando a incoerencia dos meios para se atingir os objetivos
propostos na Lei 5692/71, Tanuri (1990) revel a que 0 carMer
predominantemente tecnicista da lei causou imlmeros problemas, inviabilizando
a forma9ao do indivfduo para a cidadania, tal como salientou Saviani (1988).
Dentre os problemas, cabe salientar, 0 tratamento "cientffico universal neutro" .
das disciplinas, 0 distanciamento da realidade social, a dicotomia entre teoria/
pratica e entre conteudo/metodo, a fragmenta9ao das disciplinas e do proprio
curso, assim'como a superficialidade dos estagios de observa9ao e regencia e
diminui\=ao da oferta de vagas nas escolas publicas (MACHADO, 1989).

Ficou claro, durante 0 I e 0 II Congressos Estaduais Paulistas9

sobre a forma<;ao de professores, que todas as altera<;oes propostas quanta a
Habilita\=ao Especffica para 0 Magisterio nao resolveram os graves problemas
que afetavam os cursos de forma<;aodo professor das series iniciais (TANURI,
1990).

Em 1992, no II Congresso, 0 relatorio final do grupo de trabalho
"Escola Normal", coordenado por Tanuri (1990), levantou a necessidade de
defini9ao de uma polftica educacional para a forma9ao do professor de pre-
escola a 4' serie, em nfvel de 2° grau. Propos uma forma<;ao de qualidade que
levasse a profissionaliza\=ao desses docentes, garantindo a especificidade e a
identidade dos cursos, e tambem que estes cursos selecionassem, por concurso,
professores competentes, comprometidos com os objetivos daquele curso, e
que os aspectos pedagogico, polftico e filosofico fossem valorizados.

De qualquer proposta de mudan\=a deveriam constar tambem
aspectos primordiais como: forma9ao continuada aos professores em exercfcio,
prioridade quanta a salarios e condi90es de trabalho, urn envolvimento da
Universidade e demais orgaos publicos na forma9ao e aperfei90amento dos
professores, assim como destina<;ao de verbas para 0 curso. Sem estas
prioridades, principal mente uma valoriza<;ao profissional com salarios dignos,
nenhuma mudan\=a efetiva ocorrera. (NEVES, 1996)

9 ANAIS, Congresso Estadual Paulista sobre Forma9ao do Educador, I, Aguas de Sao Pedro, S.
Paulo, 1990; ANAIS, Congresso Estadual Paulista sobre Forma9ao do Educador, II, Aguas de
Sao Pedro, S. Paulo, 1992.

Ja havia, em 1988, a implanta9ao, pela Secretaria da Educa9ao,
de varios Centros Especfficos de Forma\=ao e Aperfei<;oamento do Magisterio
(CEFAMs), em varias regioes do Estado de Sao Paulo, na tentativa de melhorar
a qualidade da forma<;aode professores do primeiro grau. Tais centros tiveram
sua estrutura tecnico-administrativa normalizada pelo Decreto n° 29.501189.

Constatou-se apos as observa90es feitas em pesquisas e pela
proposta do CEFAM, que este buscava efetivar muitas das reivindica<;oes
resultantes da avalia\=ao feita nos Congressos mencionados, mas nem todas
foram efetivadas, ainda que estivessem, como observou Zelante (1994, p. 91):

[...] se firmando enquanto institui<;ao formadora dos profess ores das
series iniciais do 10 grau e da pre-escola; 0 projeto tambem tern
atendido 11. clientela do 20 grau da rede publica, possibilitando-lhe um
curso de boa qualidade e em perfodo integral. Quanto 11. forma9ao do
professor, pretende formar um profissional crftico com competencia
tecnica e politica, comprometido com a escola publica de l°grau, pre-
escola e sua clientela, proveniente na maioria das camadas menos
favorecidas da popula9ao.

Vma crftica que se tern feito a cria9ao do CEFAM refere-se a
diferencia<;ao na forma9ao do futuro professor ante a forma9ao proporcionada
pela Habilita\=ao Especffica para 0 Magisterio (HEM), pelas condi\=oes de
trabalho oferecidas, privilegios dentro da propria categoria, possibilidade de
vivenciar urn processo coletivo de trabalho e de aprimoramento profissional,
beneficios estes nao estendidos aos docentes das demais unidades escolares,
como sugeriu NEVES (1996).

No que diz respeito as mudan9as propostas ate 0 momento que
esse estudo foi realizado, 1996, sobretudo com rela<;ao a HEM e ao ensino
brasileiro como urn todo:

[...] essa situa9lio problematica e ate caotica da HEM nos leva a refletir
a respeito das vicissitudes sofridas pelo ensino em nosso pafs, afetado,
dentre outras coisas, por grandes males, tais como: a desvaloriza9ao
da carreira do magisterio, a descontinuidade dos projetos educacionais,
o descaso pela li9ao da historia que poderia alertar para os acertos e
desacertos de medidas tomadas e as solu90es fragmentarias,
imediatistas e, na sua grande maioria, com fins eleitoreiros.
(ZELANTE, 1994, p. 21)

Zelante, Neves e Barros, entre outros autores, conclufram que
os CEFAMs, da forma como foram estruturados, poderiam vir a superar a
inespecificidade da HEM e vir a ser a safda ideal para 0 resgate da qualidade
no ensino para a forma\=ao do futuro professor em nfvel de Ensino Medio.

Outra proposta defendida por Buffa e Nozella, visando a melhoria
da qualidade da forma\=aooferecida aos futuros professores e sua valoriza9ao
profissional, foi apresentada durante 0 III Encontro Estadual Paulista sobre a
Forma\=ao de Educadores - 1994.10 Os autores apontavam como fatores



causadores da crise da escola tradicional as transforma~5es economico-sociais
no Brasil e () impacto do processo de urbaniza~ao e industrializa~ao, propondo
o Ensino Superior para a forma~ao dos professores para as series iniciais.

Quanto a esta questao, Neves (1996) argumenta que, em primeiro
lugar, 0 Ensino Superior tern sua parcela de responsabilidade na atual situa~ao
da educa~ao brasileira no que se refere a forma~ao de profissionais destinados
ao 1°,2° e 3° graus, devendo haver urn questionamento e enfrentamento desta
forma~ao.

Por outro lado, as faculdades paulistas precis am contar com vagas
para atender a demanda e tambem com recursos materiais e humanos, alem de
realizar urn estudo aprofundado sobre a natureza dessa forma~ao e contar com
departamentos habilitados para realmente oferecer urn curso de qualidade para
esse professor que ministra multiplos e especfficos conteudos.

Neves (1996) questiona que, considerando-se a elitiza~ao dos
cursos das Universidades Publicas, haveria realmente oportunidade de
forma~ao! em nfvel de forma~ao universitaria, a alunos egressos de qualquer
nfvel social?

A autora argumenta que diante da ineficiencia das medidas
tomadas historicamente, fragmentarias, imediatistas e com fins eleitoreiros,
seria mais uma reprodu~ao do sistema anterior, com 0 agravante de negar uma
forma~ao profissional as jovens que optam pelo magisterio por necessitarem
ingressar prematuramente no mercado de trabalho. Estas jovens, alem de gostar
da profissao, veem neste curso a unica op~ao, ja que no ensino universitario
publico dificilmente conseguirao ter acesso devido a forma~ao recebida, e na
rede particular nao teriam condi~5es financeiras para se manter.

Ante 0 exposto, torna-se discutfvel a forma~ao de professores
pelas universidades, 0 que em outras circunstancias seria ideal. Alem do mais,
a escola representa 0 espa~o polftico onde os jovens deverao adquirir os
conhecimentos necessiirios para a forma~ao da cidadania. Se 0 conhecimento
e 0 suporte para esta forma~ao,

[...] a forrna~ao do professor tambem deve ser orientada neste sentido,
ja que ele proprio necessita romper com a leitura superficial da
sociedade para que possa, com competencia, orientar seus alunos,
ensina-los a analisar a estrutura social, os momentos conjunturais de
seu pals. (FERREIRA, 1994, p. 222)

Percebe-se, enta~, que e premente, para os curs os de forma~ao
de professores, seja em nfvel medio a universitiirio, uma cultura polftica efetiva,
que conduza ao exercfcio da cidadania. Isto porque, como podera a professora,
que e principal agente do processo ensino-aprendizagem, refletir sobre seu
trabalho e orienta-Io para a real forma~ao do cidadao? Tais quest5es ate 0

momenta sao pertinentes visto que esta na pauta das discuss5es os
encaminhamentos para forma~ao de profess ores p6s Lei de Diretrizes e Bases
de 1996, especialmente no Estado de Sao Paulo.

Se a professora e 0 professor nao reconhecerem 0 sentido polftico
da escolaridade basica, poderao contribuir para a forma<;:aode pessoas capazes
de fazer uma leitura consciente e crftica da sociedade?

Esta preocupa<;:aocontinuou presente no IV Congresso Estadual
Paulista Sobre Forma~ao de Educadores em 1996, ocasiao em que 0 "grupo de
trabalho tra~ou urn perfil identitario deste professor e propos que sua forma~ao
ocorresse em Centros de Forma~ao Especfficos e Publicos" (NEVES, 1996).
Vare ressaltar que a questao de genero s6 foi inclufda nos debates desse
Congresso, ainda que de forma marginal, em 2001, depois de ser reivindicada,
alem da questao de genero, a de etnia, nas mo~5es do III Congresso Estadual
Paulista sobre Forma~ao de Educadores e nas avalia~5esque os participantes
fizeram a respeito do evento.

3 CONSIDERAC;:OES FINAlS - 0 MACISTERIO AINDA E IMPORTANTE PARA A MULHER?

Visando obter respostas para as quest5es levantadas, ou seja, 0

porque da escolha do magisterio, atualmente, e tambem se quest5es de genero
sao temas de reflexao nos curs os de forma~ao de professores, foram feitas
entrevistas com alunas da HEM, CEFAM de Marflia, e tambem analisando os
resultados das pesquisas de Zelante (1994) e Barros (1995) sobre 0 CEFAM, e
de Neves (1996) acerca da HEM.

Nestas observa~5es, ficou evidente que a motiva~ao para a
escolha da profissao deu-se principalmente pel a afinidade de se trabalhar com
crian~as. Isto mostra mais uma vez as identifica<;:5ese representa<;:5esligadas a
vida cotidiana, ou seja, a for~a da socializa~ao influenciando a escolha, vendo-
se a vincula~ao do magisterio ao trabalho domestico. Como Bruschini (1985)
sugeriu, ser enfermeira, assistente social ou educadora nao sao apenas escolhas
profissionais, mas oportunidades que a mulher encontra para par em priitica
habilidades que aprendeu desde a mais tema idade. A questao que se coloca
referem-se as afirma~5es "gostar de trabalhar com crian~as" ou "gostar de
crian~as", sobre a motiva~ao para escolher 0 magisterio, que nao garantem
tornar-se uma boa profissional. Nao lhes ocorreu que a educa~ao tern a sua
especificidade, que e muito mais complexa e abrangente do que apenas par em
pratica habilidades que aprenderam desde a infancia.

Outras motiva~5es a salientar foram tambem observados em
outras pesquisas, sao elas: maior facilidade para a obten<;:aode urn diploma e
por poder exercer uma profissao mais rapidamente, ja que nao poderiam pagar
outro curso; procuraram 0 magisterio por acreditar que se tratava de urn curso
mais facil do que aqueles que escolheriam e por nao ter outra oportunidade;
esteve presente tambem 0 mito da ascensao social por meio da aquisi~ao do
diploma do magisterio.

Este foi 0 motivo expresso pelo unico representante do sexo
masculino a freqiientar 0 4° ano da HEM (1994): tendo ja a profissao de



mecanico, nao se sentia satisfeito e a exercia sem prazer por se tratar de urn
trabalho manual, "grosseiro" (segundo suas palavras) e que nao Ihe possibilitava
aquisi9ao do saber; por isso resolveu cursar 0 magisterio que tambem atenderia
a esta expectativa, alem de possibilitar uma nova profissao. Tal situa9ao e similar
ao que outras autoras encontraram em seus estudos a respeito da escolha de
homens pelo magisterio. Catani, Bueno e Souza (1998) estudaram as 0p90es
de carreira e 0 processo de forma9ao de homens que lecionavam nas series
finais do ensino fundamental e no ensino medio em Sao Paulo. Observaram
que, diferentemente das mulheres, falam da rela9ao com 0 conhecimento e urn
envolvimento com 0 saber que e muitas vezes considerado como base da escolha
do magisterio como profissao.1I

Por meio dos dados coletados sobre a origem dos pais dos alunos
do CEFAM, p6de-se perceber a aspira9ao a ascensao social via magisterio,
diferente do estereotipo do passado, ou seja, do magisterio como curso espera
marido. Atualmente, os cursos de forma9ao para profess ores sao, em sua
maioria, frequentados por jovens das camadas menos favorecidas da popula9ao.

Barros (1995) mostrou que 7% dos pais e 8% das maes dos 60
alunos do CEFAM de MarHia, que foram entrevistados, eram analfabetos. A
maior freqtiencia de grau de instru9ao ocorreu no nfvel de I" a 4" serie do 10
grau, af se colocando 35% dos pais e 48% das maes dos alunos entrevistados.

Quanto a profissao, a maioria de pais e maes encontrava-se no
setor terciario da economia. A quase totalidade das maes dedicava-se ao trabalho
domestico, nao remunerado; apenas 10% faziam trabalhos domestic os fora do
lar, remunerados. Coni rela9ao aos pais, havia uma grande variedade de
empregos. Estes resultados levam a conclusao de que 0 fato dessas jovens
cursarem 0 magisterio pode representar uma melhoria de vida e urn ganho
real, embora pequeno, relativamente a condi9ao de seus pais.

Com rela9ao ao CEFAM e a procura do curso, ficou ainda
evidente que urn atrativo a mais foram as bolsas de estudo. Sem isto nao
poderiam fazer 0 curso em perfodo integral, pois a famflia nao teria condi90es .
de mante-Ios durante os 4 anos do curso. Vale acrescentar que, coincidencia
ou nao, atualmente existem mais alunos do sexo masculino cursando 0 CEFAM.
o depoimento a seguir € urn exemplo disto:

Eu sempre tive aptidao para este tipo de area, meu sonho sempre foi
fazer Hist6ria (e e 0 que pretendo), quando soube que 0 CEFAM era
urn curso com uma proposta diferente e que ofere cia uma bolsa de
estudos que cobriria os meus custos, nao hesitei [...1 quero comec;:ar
de baixo com urn diploma pequeno ate que consiga chegar onde quero.
(Aluno do 4' ano do CEFAM de Marflia, 18 anos, 1996)

11 Estudo sobre os homens profess ores no ensino fundamental tambem foi feito por Carvalho
(1999), op. cit.

Voltando a reflexao sobre a forma9ao da professora hoje, como
observado, a grande maioria dos alunos dos cursos de forma9ao de professores
pertence ao sexo feminino, e a quase totalidade pertence as camadas menos
favorecidas da popula9ao. Com a possibilidade de uma bolsa de estudos, estas
m09as tiveram a chance de aces so a urn curso de forma9ao profissional de
qualidade.

Isto representa urn momenta atfpico na forma9ao das professoras
e significa urn grande avan90 ante a crise vivida pela educa9ao, tanto que,
conforme observado por Zelante (1994) e Barros (1995), nos concursos pl1blicos
para a educa9ao infantil no municfpio, elaborados pordocentes da Unesp de
Marflia em 1993, dos 88 aprovados 22 provieram do CEFAM e, em 1994, dos
99 aprovados 45 conclufram 0 curso nesta mesma institui9ao.

Apesar de inicialmente procurarem 0 curso porque 0 mesmo era
remunerado, externando que este proporcionou uma reflexao maior sobre a
carreira e tambem contribuiu para a forma9ao de uma profissional
comprometida com a melhoria da qualidade do ensino, ao final do curso, dos
60 alunos entrevistados, 45 disseram gostar da profissao e tinham 0
compromisso de contribuir para sua melhor qualidade. Apenas 10 ainda estavam
em dl1vida se iriam exerce-Ia e 5 estavam certos de que nao a exerceriam devido
a ma remunera9ao, segundo dados de Barros (1995).

Em outras entrevistas com alunas de HEM e CEFAM, quando
questionadas sobre os graves problemas enfrentados pelo magisterio
atualmente, responder am que, apesar de todas as dificuldades, optaram por
gostar de trabalhar com crian9as. .

Na escola de ensino fundamental, objeto de estudo da autora
deste, constatou-se a mesma motiva9ao referente a escolha do magist€rio pelas
meninas que, desde os primeiros anos do ensino fundamental estudam na
referida escola. Do total de alunos que chegam a 8" serie, poucos continuam os
estudos, pois ja estao no mercado de trabalho, freqiientando 0 perfodo notumo.
Outra fator impeditivo e que nao havia no bairro outra escola que oferecesse a
continuidade dos estudos, como afirmou a Vice-Diretora da escola.

Entre os que continuam os estudos, a maioria € composta de
jovens do sexo feminino que vao cursar a HEM e algumas 0 CEFAM. Isto
parece comprovar que esta presente entre essas jovens a esperan9a de ascensao
social e intelectual que a carreira do magisterio poderia praporcionar para a
comunidade daquele bairra.

Com rela9ao a questao de genera e feminiza9ao do magisterio,
quando questionadas, algumas alunas de HEM disseram que 0 tema fora
abordado brevemente em algumas disciplinas, dependendo da prafessora. No
que tange ao sexismo no livro didMico, rela90es de genero na escola
demonstraram nao ter estudado tais questoes durante 0 curso. Nao foi feita
verifica9ao se estes assuntos faziam parte dos pIanos de curso, ja que cOnstam



do conteiido a ser desenvolvido, principal mente no CEFAM e, par nao ser a
intuitodeste trabalho a aprofundamento da forma«ao da professora.12

Nao obstante, este aspecto nao ser objeto de maior considera«ao
neste estudo, sao temas importantes, tanto para estimular uma reflexao critica
das futuras educadoras sobre seu papel na sociedade como para fornecer
subsfdio a reflexao sabre sua pnitica com rela«ao a questao de genero na escola.

Se a professora nao for sensibilizada sabre seu papel social
enquanto mulher e professora, agente da educa«ao para a transforma«ao da
sociedade, ela continuani a atuar, inconscientemente, como conservadora e
tambem refor«adora da discrimina«ao da mulher que, sutilmente, aparece em
alguns livros didiiticos, nas rela«6es diarias na escola na intera«ao com e entre
seus alunos e tambem nas rela«oes hienirquicas (de poder) que se estabelecem
no cotidiano escolar.

Considera-se oportuno, agora, colocar as aspectos jii citados
quanta a:rela«ao de genera na escola, partindo da premissa de que a escola nao
e neutra, de que se vive numa sociedade que nao e igualitiiria, que separa
superiores e inferiores a partir de criterios que precisam ser desmistificados,
discutidos, entim, colocados a tona.

Isto nao s6 com rela«ao a questao de genero, alvo principal deste
estudo, mas tambem de ra«a, classe e qualquer forma de discrimina«ao. Par
isso, reproduzir-se-ii a seguir as palavras de Ferreira (1994), pais estas vem ao
encontro do que se pensa sabre a educa«ao igualitiiria de meninos e meninas
para a cidadania.

A educa9ao para a cidadania precisaria empenhar-se ern expurgar de
cada homem as cren9as, as fantasias, as ilusoes e, quem sabe, as
paixoes, que ern nada contribuem para 0 desenvolvimento da
consciencia critica. Sob esse enfoque, a ingenuidade, para nao dizer
a ignorancia, e profundamente negativa, ja que a pessoa ingenua e
facilmente enganada pelos detentores do poder. Movendo-se no espa90
das cren9as e opinioes, ela nao consegue discernir 0 foco de sua
domina9ao e acaba aceitando 0 discurso hegemonico do interesse geral
criado pelo consenso. (FERREIRA, 1994, p. 221) .

Se para as meninos as palavras d<;l.autora sao oportunas, a que
nao dizer para as meninas que, durante a processo de forma«ao de sua
identidade, assimilam des de cedo valores, padroes de comportamento,
caracterfsticas ditasfemininas, numa ideologia que historicamente discriminou
e ainda discrimina a mulher. Sendo a escola uma institui«ao que deve preparar
a/a estudante para a mere ado de trabalho e para a cidadania, como vista,
historicamente direcionou meninos e meninas para determinadas profissoes,

12 Atualmente, ha uma professora do CEFAM de Marilia que tern desenvolvido pesquisas e
estudos sabre genero corn seus alunos. No municipio estudado, observa-se que, recentemente,
tern havido maior preocupa9ao corn a tema nas escolas, especialmente no Dia Internacional da
Mulher.

condicionando a trabalho exercido pel a mulher, na sociedade, geralmente para
as profissoes menos remuneradas e com status social inferior, portanto, e Iii
que deve se dar a desconstru«ao dos esquemas rfgidos de genero, tanto no
ensino quanta nas rela«oes sociais entre as atores do process a educativo.
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