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0 CONTEUDO DOS PROGRAMS DE BIOLOGIA

APLICADA A EDUCACAO EM INSTITUIQOES DE

ENSINO SUPERIOR DO BRASIL

Teresa Cristina P. C. Fagundes

EESUMO

Com o objetivo de caracterizar alguns aspectos relacio

nados com a objetividade e funcionalidade ca Biologia para

alunos do curso de Pedagogia, realizou-se on estudo explora-

t6rio do conteudo desta disciplina oferecida em Instituigoes

de Ensino Superior (IES) do Brasil.

A metodologia empregada consistiu no encaminhamento de

oficios circulares as IES do Brasil que oferecem o curso de

Pedagogia, solicitando o programa da referida disciplina e a

partir do atendimento ao solicitado, procedeu-se a analise

dos mesmos.

Esta analise nos permitiu verificar quais os conte6dos

mais frequentes, quais os que s,e encontram mais ligados a

pratica dos futuros profissionais a que se de::tina o curso e

quais os programas que, a nosso ver, pouco oferecem as aluno

de Pedagogia, subsidios para a sua forma5lo.

Consiste num primeiro passo de uma tentativa de chegar

a um consenso sobre a real significancia ca disciplina . e

seus conteudos fundamentais , num curso de formag5o de Educa

dores.
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APRESENTACAO

A objetividade e funcionalidade da Biologia

para alunos do curso de Peda. ogia tem sido uma preo

cupagao que nos acompanha ao longo de nossa carrei-

ra docente.
Em 1973, ainda como aluna do curso de Pedago

gia, iniciamos um trabalho de monitoria junto ao

Dept° I - Biologia, do Instituto de Biologia da UFBA.

Neste ano se iniciava a aplicagao do Metodo de Ins

trugao Personalizada (M.I.P.) no ensino da discipli

na BIO 117 - Fundamentos Biologicos da Educagao. Em

1976, comegamos efetivamente como professora da dis

ciplina, ainda seguindo o mesmo procedimento, ate

1977. 0 desempenho dos alunos era sempre rn dio supe

rior e/ou superior, sendo o mesmo avaliado a partir

das respostas aos testes individuais. No final do

curso era sugerido ao aluno a realizagao de um tra

balho dissertativo sobre um dos temas estudados.Por

ser de carter opcional, ou seja, a aprovagao no cur

so independia da realizagao do mesmo, constatava-se

que, por semestre, menos de 5% ou ate nenhum aluno

o executava. A partir dal comegamos a questionar se

o dominio do conteudo assegurado pelo M.I.P. era o

suficiente para a formagao do profissional tecnico

em Educagao, cujas fungoes em Escolas, Secretarias

de Educagao, Empresas, Associagoes de Bairros,etc.,

por certo envolveria a identificagao e analise de

problemas concretos da realidade, analise esta tam

bem inserida nos fundamentos de Biologia.

Este questionamento coincidiu com a nossa en

trada Para o curso de Mestrado, que nos proporcionou

um contato com disciplinas que levantaram a proble

matica de selegao de alternativas de ensino.Isto nos

levou a introduzir modificagoes na programagao do

curso de Fundamentos Biologicos da Educagao. Progra

mou-se para 1978, o ensino desta disciplina,inserin

do-se um trabalho a ser realizado junto a uma comu

nidade escolar com o objetivo de identificar as seus

habitos alimentares e analisar problemas decorren-

tes da carencia de alimentos por ela apresentada. Foi

um trabalho detalhadamente orientado que resultou

numa analise quantitative de dados sobre alimenta-
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gao de escolares, carente entretanto cie uma analise

qualitativa das causas e consequencias deste tipo

de alimentagAo em relacao a situagao socio-eco

nomica e cultural dos sujeitos pesquisados. Como a

enfase da programacao foi neste trabalho pratico,em

sala de aula o estudo do conteudo processou-se atra

ves de discussao em grupo, uma variante do M.I.P.

A aplicacao desta programacao trouxe-nos uma

certa satisfacao. Por um lade os resultados de apren

dizagem continuaram a ser medio superior e/ou supe

rior mas per outro, a precariedade de analise quali

tativa dos dados coletados pelos alunos e a nao uti

lizacao do Metodo de Instrugao Personalizada nos le

varam a propor um terceiro procedimento Para 1979.

Nesta proposta procuramos associar os principios da

individualizacao do ensino, do desenvolvimento da

iniciativa dos alunos e do desenvolvimento do senti

mento de colaboracao social, voltando-se a utilizar

o M.I.P. Para o estudo do conteudo de Fundamentos

Biologicos da Educacao e criando condigoes atraves

de orientagao escrita e discussao em grupo Para que

os alunos elaborassem e executassem um trabalho pra

tico cuja forma de agao e avaliagao fossem por eles

proprios definidas. A orientagao passou a ser apenas

no sentido de que o trabalho objetivasse a identifi

cacao e analise de problemas da comunidade, relacio

nados a atividade futura do profissional de Pedago

gia e aos objetivos da disciplina. A cooperacao era

favorecida, aconselhando-se a formagao de grupos reu-

nidos em torno do problema a ser estudado.

A experimentagao desta terceira forma de pro

gramacao de ensino se deu simultaneamente com as

duas anteriormente citadas e constituiu o nosso tra

balho de Dissertagao submetido ao Colegiado do Cur

so de Mestrado em Educacao da UFBA (SILVA, 1981)

Seus resultados,analisados estatisticamente, nos le

varam a apontar esta ultima forma de programagao co

mo mais favoravel tanto em relagao a aprendizagem

dos principios de 73i6logia como ao desenv:-uivimento

da habilidade de identificar e analisar problemas

concretos da realidade.

Entretanto, nossa preocupagao nao parou per

ai. Concluimos que, vendo o nosso trabalho com uma
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visao critica do que acontece em sala de aula e con

siderando a posigao do professor no contexto educa

cional, e importante nao se acomodar com os procedi

mentos de ensino que se vem utilizando em sala de

aula e adotar um comportamento de interrogagAo cons

tante no sentido de analisar ate que ponto os obje

tivos previstos em sua discipl.ina estao coerentes

com a formacao do professional a que se destina o

curso e com a sociedade atual.

Desta forma, neste trabalho propo.e-se uma ana

Use dos programas da disciplina Biologia, destina-

da a alunos do Curso de Pediagogia, em diversas Ins

tituicoes de Ensino Superior do Brasil, c.om a fina

lidade de detectar se a mesma vem oferecendo condi

Goes de possibilitar uma formacao do Educador volta

da para a compreensao da educacao na sua totalidade,

privilegiando a reflexao, discussao e busca de solu

toes alternativas para a reinterpretacao da nossa

realidade.

HISTQRICO

Os cursos de Pedagogia surgiram no Brasil a

partir do Decreto Lei n2 1.190, de 4 de abril de

1939, que organizou a Faculdade Nacional de Filoso

fia da Universidade do Brasil (SEMERARO, 1977).

Em seu curriculo, nesta epoca, ja constava a

disciplina Fundamentos Biologicos da Educagao,a ser

oferecida no 12 ano de estudo, da formacao do Bacha

rel em Pedagogia ou "Tecnico em Educacao", e tambem

no 42 ano, do chamado Curso de Didatica,equivalente

a Licenciatura.

0 Parecer 251/62 trouxe modificagoes na compo

sigao e organizagdo do curriculo deste curso(TAMBINI,

1979). A duracao do curso de Pedagogia passou a ser

de 4 anos e do curriculo minimo constavam 7 materias:

Psicologia da Educacao, Sociologia(Geral, da Educa

cao), Historia da Educagao, Filosofia da EducagAo,

Administracao Escolar e mais Didatica e Pratiea de

Ensino, para quem optasse por Licenciatura. A esco

lha das materias 6 e 7 no era do aluno mas da Ins

tituicao, que deveria selecionar dentre as indica-

das como parte optativa (e dentre elas estava a Bio

logia).
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Verifica-se com isso, a passagem do carater
obrigatorio para optativo, da disciplina Biologia,

no curso de Pedagogia e a consegUEncia de, a partir

deste parecer, existirem Instituig6es de Ensino Su

perior que selecionaram tal disciplina para integrar

o seu curriculo e outras que assim no procederam.
A Universidade Federal da Bahia e um exemplo

de Instituigao que optpu pelo oferecimento desta

disciplina para o curso de Pedagogia.

Ate 1970, constaram do curriculo deste curso

as disciplinas Biologia I e Biologia IT, oferecidas

respectivamente, no 19 e 29 ano. Neste ano foram in

troduzidas uma serie de modificag6es propostas pelo

Colegiado e dentre elas, a modificacao da nomencla

tura de Biologia I e Biologia II para Fundamentos

de Biologia e Fundamentos Biologicos da Educagao

(CARVALHO, 1981, p. 76).

Em 1973, segundo CARVAL,HO (1981, p. 77) houve

redefinigao do Curso de Pedagogia na UFBA, como cur

so de duragao plena e dentre as alterapoes curricu

lares, verificou-se a condensagao das disciplinas

Fundamentos de Biologia e Fundamentos Biologicos da

Educacao em uma unica disciplina - Fundamentos Bio

logi.cos da Educagao.

Esta disciplina alocada no Departamento I do

Instituto de Biologia, e normalmente oferecida ao

aluno de 29 semestre. Tem carga horaria de 90 horas

por semestre (6 h/semanais) e creditagao igual a 4.

Diante do exposto algumas questoes se nos apre
sentam: o carater optativo da materia implica na au

sencia de necessidade de seus objetivos num curso

de formagao de Educadores? 0 que aconteceria aos cur

sos de Pedagogia se fosse eliminada a "cadeira" de

Biologia Aplicada a Educacao? Os fundamentos biolo

gicos da Educacao, tal como vem sendo transmitidos

nas diversas IES, estao contribuindo para a forma-

gao de profissionais nao apenas tecnicamente compe

tentes como tambem, e principalmente, capazes de

conhecer a sua propria realidade para nela convenien

temente intervir?

Nao se pretende com este estudo responder a

tais questoes mas, o levantamento aos programas,por

certo se constitui num primeiro passo da busca de
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solucoes para esta problematica.

METODOLOGIA

A relacao das Instituicoes de Ensino Superior

que oferecem o curso de Pedagoia foi-nos fornecida

pela Secretaria de Ensino Superior do Ministerio da

Educacao e Cultura.

A partir desta listagem, procedeu-se o encami

nhamento de Oficios Circulares para a Direcao de 127

Instituicoes, solicitanao o programa da Biologia in

tegrante do Curriculo do Curso de Pedagogia.

Efetivou-se em seguida a analise dos progra-

mas que nos foram enviados, computando-se os conteu

dos mais frequentemente encontrados e estabelecendo

-se a relacao entre as mesmos e o que podem contri-

buir para a formacao do profissional de Educacao1.

RESULTADOS

A Tabela 1 permite a visualizacao do numero

de Instituicoes de Ensino Superior que atenderam a

solicitacao de encaminhamento dos programas da dis

ciplina Biologia que integra o curriculo dos cursos

de Pedagogia. 0 total de programas excede ao numero

de IES porque existem Instituicoes que oferecem mais

de uma disciplina dentro da materia Biologia.

A partir dos programas foram listados os con

teudos de Biologia, desde o enfoque incial da Biolo

gia como ciencia ate nocoes gerais sobre a acao do

homem sobre o meio ambiente. (Tahelas 2 a 10 - redu

zidas do original).

Na Tabela 2 foram agrupados os conteudos mais

gerais da Biologia. 0 percentual de IES que os con

sideram e bastante pequeno, havendo destaque para a

conceituacao da Biologia Educacional, 25,8% e para

a caracterizacao dos seres vivos 16,1%.

Em Citologia, na Tabela 3, verifica-se o des

taque para o processo de meiose-gametogenese,35,4%,

conteudo bastante importante para a compreensao do

mecanismo de formacao, crescimento e desenvolvimen

to humanos que se apresentam com enfase naTabela 6,

alcancando um percentual de 41,9% de indicacao por

parte das IES.
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TABELA I - N ° DE IES QUE OFERECEM OU NAO A MATERIA

BIOLOGIA NO CURSO DE PEDAGOGIA E PROGRAMAS ENVIADOS

REGIAO
IES

IES RESPONDENTES N= DE

PROGRAMS
SOLICITADAS

Q

OFE

UE

RECEM
QU
OFE

E NAO
RECEM

ENVIADOS

Norte 04 01 - 01

Nordeste 16 05 03 05

Sudeste 65 12 - 18

Sul 33 06 02 07

Centro Oeste 09 - 01 -

TOTAL 127 24 06 31

Nogoes gerais de Citologia e mecanismos de di-

visao celular sao os itens que na Tabela 3 se seguem

em frequencia, com percentuals de 25,8% e 22,5%,res

pectivamente.

Os conteudos de Histologia tem pouca enfase

nos programas que foram analisados, distinguindo-se

os aspectos histologicos da transmissao do impulso

nervoso, com 12,9% de freqii0ncia. (Tabela 4).

Na Tabela 5 foram agrupados conteudos de Fi-

siologia cuja compreensao e indispensavel num curso

que pretenda preparar profissionais capazes de ana

lisar as causas de certos problemas educacionais. Nes

sa perspectiva 6 positivo observar, na Tabela 5,os

percentuais de 48,3%, 32,2% e 29% alcangados pelos

topicos Nutricao, Sistema Endocrino e Sistema Nervo

so, respectivamente. Ainda no que se refere a Nutri

qao, sobressaem-se Classificagao dos alimentos e

Desnutrigao proteico-calorica, numa frequencia de

29% e 16,1%.

Os conteudos especificos sobre Reprodugao e
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Desenvolvimento se acham ordenados na Tabela 6.Cres

cimento e Desenvolvimento se distinguem na frequen

cia de 41,9%, seguido por Reprodugao Humana e Cres

cimento e Desenvolvimento pos-natal com 29%. $ inte

ressante notar que apenas uma instituigao inclui em

seu programa o item Alteragoes do Crescimento,proble

ma to encontrado em nossas criangas e cujas causas,

na maioria das vezes, passam desapercebidas pelos

profissionais que as acompanham no processo educati

vo.

Nogoes gerais sobre Hereditariedade sao estu-

dadas num percentual de 48,3% (Tabela 7). Os outros

conteudos de Genetica pouco sobressaem, alcangando

a frequencia de 29%, Mendelismo e 25,8%, Monohibri

dismo, Genetica dos Grupos Sanguineos: sistema ABO

e Aberragoes Cromossomicas. A problematica da Defi

ciencia Mental, para qual a competencia do profis

sional de Pedagogia se torna indispensavel, so se

manifesta nos programas de duas IES.

A Tabela b encerra os conteudos de Educagao Se

nitaria, salientando-se apenas generalizagao de Sau

de e Educagao com 35,4% de frequencia e num pals co

mo o nosso onde ha graves problemas de saude seria

esperangoso encontrar em programas de Biologia Edu

cacional uma enfase marcante desses conteudos.A Edu

cagao Sexual, por exemplo, so e citada por uma ins

tituigao.

Doengas infecciosas e parasitarias integram

25,8% e 29% dos programas, respectivamente. A Tabe

la 9 permite visualizar que sao poucas as IES que

discriminam tais doengas estudadas em seus progra

mas.

Muito menos ainda sao as indicagoes dos con-

teudos de Ecologia (Tabela 10). Nogoes gerais e mein

ambiente sao salientados por apenas 16,1% dos pro-

gramas e apenas uma instituigao estabelece o Rela-

cionamento bio-social: escola, comunidade e meio am

biente.
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TABELA 2 - BIOLOGIA - VIDA: ORIGEM E EVOLUcAO f I %

Biologia Educacional - conceito e introducao

Origem da Vida - precursores

Evolucao Biologica

Caracteristicas dos seres vivos

08 25,8

01 3,2

03 9,7

05 16,1

TABELA 3 - CITOLOGIA
f I %

A celula - nogoes gerais

Divisao celular

mitose

meiose e gametogenese

08 25.8

07 22,5

05 16,1

11 35,4

TABELA 4 - HISTOLOGIA/ANATOMIA I f I %
Tecido nervoso

estrutura do neuronio

transmissao do impulso nervoso

a neuroglia

Nocoes Gerais de Anatomia

02 6,4

03 9,7

04 12,9

01 3,2

01 3,2

TABELA 5 - FUNcoES VITAIS f I %

Nutripao

Sistema End9crino

Sistema Nervoso

Olrgaos do Sentido

15 48,3

10 32,2

09 29,0

05 16,1
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TABELA 6 - REPRODUcAO E DESENVOLVIMFNTO f
%

A reprodugao nos seres vivos 07 22,5

Reprodugao Humana 09 29,0

Embriologia 07 22,5

Crescimento e Desenvolvimento 13 41,9

fatores que influenciam 08 25,8

alteragoes 01 3,2

TABELA 7 GENBTICA I f I
A hereditariedade 15 48.3

Mendelismo 09. 29,0

1a lei - Monohibridismo 08 25,8

24 lei - Dihibridismo 07 22,5

Genetica e Inteligencia 05 16,1

. a Deficiencia Mental 02 6,4

Aberragoes cromossomicas 08 25,8

TABELA 8 - EDUCAQAO SANITARIA
f I %

Sande e Educagao 11 35,4

Saneamento basico: agua , esgoto e lixo 06 19,3

Higiene Escolar 09 29,0

Merenda Escolar 02 6,4

Educagao Sexual 01 3,2

Imunologia 05 16,1
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TABELA 9 - DOENQAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS I f %

Doencas causadas por virus 08 25,8

Doenpas causadas par bacterias 08 25,8

Doencas causadas por vermes 09 29,0

Doencas causadas por protozoarios 09 29,0

TABELA 10 - ECOLOGIA f
%

Ecologia - nopoes gerais 05 16,1

0 meio ambiente 05 16,1

Agao do homem sobre o meio ambiente 04 12,9

Relacionamento bio-social : escola, comunidade,

meio ambiente 01 3,2

CONCLUSAO

Com este trabalho conseguiu-se registrar a si

tuacao da materia Biologia, em 24 cursos de Pedago-

gia oferecidos pelas IES do Brasil, atraves de um

estudo dos conteudos listados em seus programas.

Reconhece-se que os resultados encontrados se

encontram na dependencia de uma serie de fatores tais

como: numero dos programas analisados e fidedignida

de dos mesmos em relacao ao que e estudado.

Entretanto, o levantamento feito nos permite

chegar as seguintes conclusoes:

- existe uma quase total falta de "consenso pro

gramatico" nos Fundamentos Biologicos da Educapao.0

percentual mais alto encontrado foi de 48,3% para

Nutripao e Hereditariedade, seguido de perto apenas

por Crescimento e Desenvolvimento, com 41,9%;

- pela sumarizagao dos conteudos verifica-se

uma enorme diversificagao e amplitude dos mesmos, o

que a nosso ver se apresenta como aspecto negativo,

ou seja, refletor de uma situacao nao facilitadora

de aprendizagem, de preparo consciente e oportuniza

dora de alcance dos tzrandes ob.letivos da educacao.
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Pretende-se dar continuidade a analise inicia

da com este trabalho atraves de contatos diretos corn

os docentes responsaveis pela disciplina nas IES do

Brasil, e atraves de uma sistematica de agao conjun

ta, chegar-se a um consenso sobre o real papel dos

Fundamentos Biologicos da Educacao nos Cursos de Pe

dagogia.

NOTA

1 Este trabalho contou com a participagao da monitora Marcia Pires San

tana na computagao dos dados.
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SUMMARY

In ofcer to characterize some aspects related to the objectivity

and functionality of Biology for the students of the Pedagogy Course, an ex-

ploratory study of this program content offered by Education Institutes of

Brazil has been developed.

The methodology applied, consisted in lending papers to the Educa-

tion Institutes in all Brazil, which offer the Pedagogy Course, asking for

the programme of the mentioned subject. Over their responses the analyses

were made.

This study showed us the most frequent contents the ones intimely

close to the predice of the future profissionals aimed by the course, and

which programmes do not ofter the student enough information for his back-

ground.

The study was an attempt to clarify the real importance of Biology

and its program to the formation of People involved in education.
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