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Introdugao 

N u m momento em que Ango la precisa de unldade para se construir como u m a 

verdade i ra nagao e encontrar a su a ident idade socio-cul tural como pais 

lusofono da Afr ica Austra l , urge procurar na Histor ia as raizes d a consc ienc ia 

nacional e da necess idade d a integragao regional dos Ango lanos . 

Ate a actual idade, a Histor ia nao tem a judado ao desenvo lv imento d a 

consc ienc ia nacional e d a integragao regional conservando a sua ident idade, 

o ra porque se ens inava em Ango la sobretudo a Histor ia de Portugal , ora po rque 

a historia foi usada como a rma ideologica. Dai a discip l ina de Historia ter s ide 

cons iderada c o m o instrumento poli t ico, ca r regada de interpretagoes cu jo 

conteudo tem side recebido com reserva e cept ic ismo. A lem disso, os curr iculos 

( incluindo o d a Historia) foram sempre e laborados por pessoas alheias a o 

s is tema socio-cul tural do pais. Por outro lado, a falta de prest igio dos 

professores de Histor ia em relagao aos seus homologos das ciencias ditas 

exactas tem contr ibuido para a diminuigao do prest igio da discip l ina q u e 
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lecc ionam. Nota-se, ass im, pouco interesse pela Historia nas escolas a n g o l a n a s 

quer ao nivel do ensino de base quer ao nivel d a formagao dos professores. 

Conno re-equacionar o papal da Histor ia no s is tema educat ive ango lano? Q u e 

curr icu lo para a abordagem histor ica e para a discip l ina de Histor ia em A n g o l a , 

a d a p t a d a ao tempo e ao espago? 

Pretende-se estudar esta si tuagao e apresentar perspect ivas para const rugao 

dum curr iculo de Historia que a jude a desenvolver , s imul taneamente , a 

ident idade nacional , a integragao regional e a d imensao afr icana sem pre ju izo 

do respei to pelas d ivers idades socio-cul turais do pais: um curr iculo que possa 

susci tar um maior interesse dos a lunos para o estudo da Historia e o gosto dos 

professores para a leccionagao des ta discipl ina. 

O s i s tema educat ive angolano cons iderou, de 1978 ate 1997, os segu in tes 

graus d a educagao formal : educagao pre-escolar, ensino de base, ens ino med io 

e ens ino superior. O ensino de base tem sido composto por 3 niveis, sendo o I 

Nivel de 4 classes ( 1 ^ 2 ^ 3^ e 4^), o II Nivel de 2 c lasses (5^ e 6^) e o III Nivel d e 

2 c lasses (7- e 8-). Preve-se a al teragao d a estrutura do s is tema educat ive 

ango lano e da duragao dos seus di ferentes niveis. Neste t rabalho cons ide ramos 

a est rutura do s is tema educat ive ango lano existente entre 1978 e 1997. 

Em Ango la , o estudo d a Historia c o m e g a no f im do nivel I, isto e, na 4 - c lasse. 

Nessa altura, a cr ianga tem a idade m in ima de dez anos. A discipl ina de Histor ia 

tem a carga de 3 horas semanais , ocupando, jun tamente com as C ienc ias 

Naturals , a terceira posigao no curr iculo d a 4- c lasse, logo apos a L i n g u a 

Por tuguesa e a Matemat ica. Quanta ao conteudo, t rata-se de u m a Introdugao a 

Histor ia de Ango la , d a d a por professores, muitas vezes, s e m fo rmagao 

espec i f i ca e com poucos conhec imentos sobre a mater ia. Apos a 4 - c lasse, 

ver i f icava-se, ate 1996, u m a rupture no ensino da refer ida discip l ina no nivel II 

(5- e 6- c lasses): Histor ia era subst i tu ida pelas Ciencias Socials, s incret ismo 



7 

s e m object ives bem claros. No entente, em 1996, foi introduzida a Histor ia, c o m o 

discipl ina au tonoma, no II Nivel (5- e 6- c lasses). 

No Nivel III (7- e 8- c lasses), al tura e m que o a luno regular at inge os 13 e 14 

anos de idade, a discipl ina de Histor ia, ate 1996, era re introduzida quando o 

a luno t inha perdido a sequenc ia d a discipl ina. Ao passo que desde 1996, a 

d isc ip l ina e dada s e m interrupgao. Por outro lado, o conteudo no nivel III e a 

Histor ia Universal , cu ja Historia d e Afr ica e de Ango la const i tuem un idades 

programat icas e nao discipl ines au tonomas. C o m o se pode constatar, e m 

Ango la , o ens ino d a Historia era real izado somente e m tres anos do ens ino d e 

base . 

E m Portugal , a si tuagao do ensino d a Histor ia e di ferente d a que se ver i f ica e m 

Ango la . Razoes de ordem historica, economica e geopol i t ica podem expl icar 

essa di ferenga. Ass im, u m a revista sobre o curr iculo do ensino basico, e m 

Portugal , mostra que o estudo d a Historia se desenvolve p rogress ivamente 

desde o 1 - ano de escolar idade e a c o m p a n h a , de u m a manei ra ou de outra, a 

evolugao d a cr ianga, comegando pe la anal ise d a exper iencia do t e m p o prox imo, 

n o m e a d a m e n t e as sues relagoes de parentesco com os ascendentes p rox imos 

e, mais tarda, a relagao com os an tepassados que est imulam a iden t idade 

nacional . Ass im, interessa-nos investigar sobre o curr iculo do tempo-h is tor ia e m 

Portugal a f im de recolher a exper ienc ia por tuguesa na construgao do curr iculo 

d a Histor ia no ens ino basico. 

Porem, nao basta a Historia bem contada na escola para se obterem os 

object ives preconizados. A ef ic iencia deve ser procurada na cont inu idade d a 

aprend izagem e sobretudo na idade e m que se inicia o ensino da Histor ia. Marc 

Ferro (1981 : 15) a f i rma a proposito: "N inguem se i luda: a imagem que temos dos 

outros povos, ou de nos proprios, esta assoc iada a historia que nos con ta ram 

quando e ramos pequenos . Ela marca-nos para o resto da v ida . Sobre es ta 
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representagao que e t a mb e m para c a d a um de nos u m a descober ta do mundo , 

do passado das soc iedades, enxer tam-se em segu ida opinioes, ideias fugazes 

ou duradouras, c o m o um amor. . . ao passo que subs is tem, indeleveis, os tragos 

das nossas pr imeiras cur iosidades, das nossas pr imeiras emogoes" . 

Ribakov, ci tado e m texto oficial do Ministerio d a Educagao de Ango la (1990) 

escreve: "A Histor ia da , antes de mais, o pensamento historico, d a a ideia d o 

desenvolv imento, a juda o jovem a sentir as sues ra izes, as sues l igagoes com o 

seu povo, com as suas esperangas e conquistas, com as suas dores e a legr ias. 

Por isso, se ja qual for a ocupagao do indiv iduo, e-Ihe necessario, parece-me, o 

conhec imento d a Histor ia. Nao se t ra ta dum conhec imento qualquer mas sim d a 

forga das ideias, a forga moral . E la una os tempos e as geragoes, incute o 

opt imismo historico no individuo, ass im como a cer teza da vitoria do novo sobre 

o velho." De facto, a Historia a juda o h o mem a sentir as suas raizes, a conhecer 

as suas or igans. Este conhecimento cr ia, em geral , a consciencia de pertencer a 

u m a cepa c o m u m , base do sent imento de nac ional idade e das vir tudes a e le 

l igadas. 

De acordo com Marc Ferro (1981 : 15), o conhec imento do passado esta sujei to 

a mudangas devido a infuencias de var ies ordens: "Nao so este passado nao e 

o m e s m o para todos , como a inda a s u a recordagao se modif ica para cada um 

de nos ao correr do tempo: tais imagens m u d a m a med ida que se v a o 

t ransformando os saberes, as ideologias, a med ida que se altera, nas 

soc iedades, a fungao da Historia". Esta perspect iva levar-nos-a a procurar a 

relagao entre a fungao social da historia e o ens ino de Historia em Angola , isto 

e, o grau de social izagao cont ido no curr iculo d a Historia. A relagao entre o 

curr iculo formal de Historia e o curr iculo real se ra t ambem um dos aspectos a 

estudar neste t rabalho. 

Se a comparagao dos curr iculos de Historia do ensino basico de Ango la e 
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Portugal sao Indispensavels para compreensao da evolugao da educagao em 

Ango la , so atraves dessa comparagao sera possivel encontrar a autent ica 

d imensao afr icana e europeia. S a b e m o s que qualquer t ipo de curr iculo 

educat ive responde a satisfagao das necess idades / ex igencias d a soc iedade 

na qua l esta inser ido o individuo. Por isso, os programas de ensino, s e g u n d o 

Carr i lho Ribeiro (1993) respondem sempre a esta questao fundamenta l : "que 

espec ie de pessoas se pretende que os a lunos se jam, no f inal de u m a 

de te rminada fase d a sua esco lar idade? (f inalidade) Para que perfil d e 

qual idades pessoais, socials, prof issionais ou outras se espera contr ibuir com 

este ou aquele piano de estudos e programas?" 

Nes ta perspect iva, u m a das f ina l idades do curr iculo de Histor ia sera a s u a 

fungao ideologica e cultural. A Histor ia e, sem duv ida, um dos maiores vectores 

d a ideologia ou cul ture d u m a determinada soc iedade, t ransmit indo aos alunos o 

seu s is tema de valores, a sua mane i ra de pensar, os seus herois, n u m a palavra, 

a s u a d imensao cultural . 

C o m o af i rma Proenga (1989: 108): "alem de transmit ir conhec imentos sobre a 

real idade historica, o ensino da Historia permite desenvolver capac idades e 

at i tudes especi f icas". 

Dos programas do ensino de Histor ia em Portugal destacam-se, a lem dos 

object ives cognit ivos, outros, como a interiorizagao dos valores democrat icos e 

de c idadania , a insergao do a luno na real idade social , pol i t ica e cultural que o 

rodeia, o que reflete ou tende a expr imir a real idade europeia o u , pelo menos, 

por tuguesa . 

Quan ta aos programas de Historia no ensino angolano, pode constatar-se o 

seguinte: — Os programas e manuals de Historia em use em A n g o l a no per iodo 

que vai de 1975 a 1977/78 eram o pro longamento do curr iculo por tugues, cu ja 

f inal idade era former jovens c idadaos Portugueses do Ultramar. C o m o e obv io . 
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p redominava nesse curr iculo a d imensao europeia , t ransmit indo um s is tema d e 

va lores "universais" mas que, no fundo, era o d a soc iedade por tuguesa, e m 

detr imento d a d imensao afr icana e dos valores tradicionais ango lanos. A 

Histor ia universal tem sido apresentada como a historia dos europeus n o 

mundo . — Os actuais programas e manua ls de Histor ia em use nas escolas d o 

Estado surgi ram com a Reformulagao do S is tema d a Educagao e Ensino (1978) 

no contexto de u m a tentat iva de implementagao de u m a soc iedade soc ia l is ta 

ango lana . C o m a v isao do H o m e m traz ida pe la ideologia social ista, apa rece 

u m a v isao d a historia como sucessao de formagoes soc io-economicas m o v i d a 

pela luta de classes, sendo a ul t ima e tapa a atingir a da soc iedade comun is ta 

in ternac iona l . 

Os object ives, programas, guias, manuals e conteudos da Histor ia, neste 

per iodo, obedec iam a u m a concepgao material ista d a historia. Sobreva lo r i zava -

se mais o papal da luta de classes na t ransformagao do mundo. Nos p rogramas, 

o acento era posto mais sobre u m a d imensao internacional is ta e proletar ia d a 

histor ia. Tudo apontava para u m a inevitavel vi toria das massas populares sob a 

di recgao d a classe operar ia e toda a historia era vista como u m a l o n g i n q u a 

preparagao do advento do Comun ismo Internacional . Deste mode os herois, os 

valores a transmit ir e ram, muitas vezes, os d a soc iedade comunis ta e toda a 

Histor ia con temporanea ens inada e m Ango la , neste per iodo, t ransmit ia u m a 

v isao mess ian ica onde Marx era o Salvador e Lenine o seu Espiri to San to . 

Nesta perspect iva, a d imensao afr icana era, mais u m a vez, re legada para o 

segundo piano. N a d a se encont rava desenvolv ido de d imensao af r icana nestes 

novos programas, apesar de, por vezes, se apontar para a lguns object ives 

especi f icos alusivos a esta. 

A concepgao marxista- leninista d a Histor ia fornec ia um conhec imen to 

genera l izante, g lobal izante, que, em termos de aprend izagem, podia ser 

prejudicial aos a lunos dos pr imeiros anos de escolar idade cu jo 
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desenvo lv imento psicologico exigia o respeito pe la estruturagao d a nogao d e 

tempo e historia prox ima, um conhec imento concrete da Histor ia d a s u a 

exper ienc ia e nao refer ida a ideias utopicas impor tadas de cultures long inquas . 

Esta s i tuagao obr iga-nos a fazer u m a reflexao sobre um curr iculo de Histor ia 

que in t roduza u m a verdade i ra d imensao afr icana, que t ransmita os va lores 

afr icanos sem menosprezar os universais. 

Pensamos que, equi l ibrando sab iamente os va lores afr icanos com os 

contr ibutes de outras sociedades, sera possivel construir um curr iculo d e 

Histor ia que sat isfaga as novas exigencias. 

Em s u m a , este t rabalho procurara responder a tres grupos de questoes: — Que 

esco la tem exist ido e m Angola , antes e depois da independenc ia? U m a esco la 

para legit imar a o rd e m estabelecida, preservando ou reproduzindo a he ranga 

cultural da soc iedade que a suporta, ou , pelo contrar io, dest inada a t ransformar 

essa soc iedade? — Q u e relagao tem existido entre curr iculo de Historia e poder 

pol i t ico? — Enf im, c o m o tem sido o rgan izada e c o m o organizer a escola d e 

modo a garantir u m a eficiente gestao do curr iculo de Historia, no ensino bas ico 

a n g o l a n o ? 

Na tentat iva de da rmos respostas a essas questoes, serao cons iderados c inco 

aspectos principals q u e constituirao os cinco capl tu los deste t rabalho. 

No pr imeiro capi tu lo — A problematica do curriculo — refer indo-nos as var ias 

perspect ivas existentes acerca dum conceito tao pol issemico como o curr iculo 

(perspect ivas ps icopedagog ica , socio logica, f i losofica, ep is temologica, etc.), 

i remos escolher u m a perspect iva de anal ise que cons idera o curr iculo, na s u a 

essenc ia , como "projecto select ive de cul tura, cultural, social , pol i t ica e 

adminis t rat ivamente condic ionado que preenche a act iv idade escolar e que se 

concret ize dentro das condigoes d a escola c o m o ela se acha con f igurada" 

(Gimeno, 1995: 42) . C o m esta perspect iva de maior enfase socio logica, i remos 
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considerar o curr iculo n a sua relagao com a Ideologia, o s is tema educat ive, e a 

integragao e social izagao poli t ica. Isto permit i r -nos-a subl inhar que o curr iculo e 

um projecto cu ja e laboragao e de ambi to pol l t ico- ideologico e s u a gestao, de 

maior responsab i l idade da escola, na med ida e m que e na escola que se 

real ize a contextual izagao deste. 

No segundo capi tu lo — Organizagao do ensino e modelo de sociedade — 

apresentaremos, n u m a perspect iva historica, as ideologias dominantes e 

respect ivas poli t icas educat ivas que sucederam-se em Portugal desde 1834 e 

seu impacto no ensino em Angola , out rora sob administ ragao por tuguesa. N u m a 

breve panoramica, a evolugao do ensino em Ango la sera apresentada em d u e s 

partes. U m a pr imeira parte sera ded icada ao per iodo antes da i n d e p e n d e n c i a 

daque le pais (1975), most rando a inf luencia das ideologias a regimes pol l t icos 

reinantes em Portugal sobre os dest ines de Ango la , nomeadamente nos 

per lodos l iberal -monarquico, l iberal-republ icano e a Di tadura e/ou Estado Novo. 

U m a s e g u n d a parte se ra ded icada exc lus ivamente a evolugao do ensino e m 

A n g o l a apos a sua independenc ia (1975), sub l inhando, pr imeiro, o caracter 

transitor io do s is tema de ensino (1975-77) e, segundo, a rupture com o s is tema 

anterior a partir da Reformulagao do S is tema de Educagao e Ensino, mov ida 

pela nova ideologia marxista- leninista (1977). 

No terceiro capi tulo — O curriculo de Historia e o Estado angolano — 

apresentaremos a est rutura curricular do ensino basico angolano, com base das 

teor ias existentes sobre o assunto, demonst rando, ao m e s m o tempo, a re lagao 

existente entre as fungoes e object ives d a Histor ia com o desenvo lv imento 

psicologico do a luno. Para elaboragao, como para a contextual izagao d u m 

curr iculo, ha de ter e m conta as tres fontes que o supor tam: a sociedade a servir, 

0 conhec imento a transmit i r e o sujeito a ensinar, isto e, o aluno. Dal , surge a 

necess idade de conhecer o aluno a fim de se evitar as d iscrepancies o u 

inadequagoes entre os object ivos/fungoes de ensino e conteudo com a idade 
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dos a lunos. Este capi tulo l imitar-se-a a tecer consideragoes teor icas para melhor 

compreender o papal social , e o peso e lugar do curr iculo de Histor ia, 

respondendo, ass im, a preocupagao de porque ensinar a Historia na escola? 

No quar to capitulo — O currfculo de Historia — ent raremos no es tudo concrete 

do curr iculo de Historia em Portugal e Ango la antes de 1975, per iodo de Historia 

c o m u m , e 0 de Ango la independente a partir da Reforma educat ive de 1977. 

Demons t ra remos a inf luencia da ideo log ia na e laboragao do curr iculo d e 

histor ia, sabendo que os fins, f ina l idades, object ives, conteudos, exper ienc ias 

de aprend izagem, meios, metodos e mesmo o s is tema de aval iagao evo lu i ram 

e m fungao dos regimes polit icos v igentes. Esta abordagem historica do curr iculo 

de histor ia permit i ra compreender a coerenc ia dos poderes poli t icos n a 

apl icagao da ideologia nos s is temas educat ivos, e m geral e no curr iculo d e 

histor ia, em particular. 

No quinto capitulo — Gestao do currfculo de Historia — focaremos o p r o b l e m a 

d a contextual izagao do projecto no s is tema educat ive e na propr ia escola. Para 

iniciar, recordaremos a apl icagao das primeiras teor ias de administ ragao a o 

curr icu lo. Em seguida, abordaremos o aspecto administrat ive do curr iculo, isto e, 

OS n iveis do seu desenvolv imento : das estruturas centrals ate a esco la , 

passando por estruturas in termedias. Tratar-se-a dum lado dos niveis: 

institucional (macro), domin io da pol i t ica educat iva g lobal ; intermedio (meso), 

domin io das delegagoes, depar tamentos ou coordenagoes, isto e, dos 

superv isores; e operacional (micro), domin io de contextual izagao do curr iculo 

pelo professor. Nao bastara enumerar esses orgaos, como sera necessar io 

anal isar o seu func ionamento no s is tema educat ive angolano e o papal q u e 

desem penham na gestao do curr iculo de historia. 

Es ta anal ise ira a judar-nos, cer tamente, a tirar as devidas conclusoes. 

C o m o se pode constatar, tendo em con ta a natureza do tema e o grau da s u a 
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interdiscip i l inar idade, este t rabalho requer o use de var ios metodos c o m 

des taque a dels que, nesta c i rcunstancia, sao complementares . Em geral , o 

metodo compreens ivo e o mais indicado para este t ipo de t rabalho: recorre-se a 

expl icagao histor ica dos factos para melhor compreender os f e n o m e n o s 

educat ivos estudados. Como reforgo ao pr imeiro, faz-se apeio ao m e t o d o 

his t6r ico-comparat ivo e, para melhor interpretagao socio logica dos f e n o m e n o s 

histor ico-sociais (case do curr iculo), nao fal tara a necess idade de user as 

tecn icas de anal ise de conteudos quando necessar io for. 

Quanto a documentagao bibl iograf ica, e la compreendera , essenc ia lmente , 

obras, arquivos, revistas e d ip lomas legais . . . referenciados no texto bem c o m o 

outras obras consul tadas relacionadas directa ou indirectamente ao tema . 

Deste modo pensamos que apesar da escassez d a documentagao oficial e m 

relagao ao passado recente angolano, o nosso t rabalho real izou-se a partir das 

fontes as quels foi possivel ter acesso e que pretendemos cont inuar a trabaihar. 

* * 
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Capitulo 1: 
A problematica do curriculo 

1.1 — Conceito de curriculo: diferentes perspectivas 

Na tentativa, em vao, para definir univocamente o curriculo, apareceram e 

permanecem varias perspectivas de analise: psicopedagogica, sociologica, 

pedagogica (historica, filosofica, epistemologica)... etc, existindo, contudo, uma 

certa complementaridade entre elas. 

Para a perspectiva psicopedagogica, centrada no desenvolvimento da pessoa 

atraves do processo de ensino-aprendizagem, o curriculo serve, sobretudo, para 

a transmissao dos conhecimentos, pondo pouca enfase nas atitudes e nos 

valores. Os seguidores desta tendencia valorizam a componente academica na 

construgao do curriculo e adoptam definigoes mais restritas, oferecendo uma 

visao dualista do fenomeno, separando, geralmente, as categorias 

dialecticamente ligadas como curriculo / ensino, meios / fins, e materias / alunos. 

As definigoes a seguir ilustram as concepgoes onde o curriculo e entendido, 
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segundo Carrilho Ribeiro (1993: 11-12) como: 

— "Piano de estudos, elenco e sequencias de materias ou disciplinas propostas 

para todo o sistema escolar, um cicio de estudos, um nivel de escolaridade ou 

um curso, visando a graduagao dos alunos neste sistema, cicIo, nivel ou curso". 

Neste case o curriculo confunde-se com o piano de estudos, listagem de 

disciplinas distribuidas num sistema com as respectivas cargas horarias (que 

podem ser semanais, anuais ou totals). Fala-se, neste sentido, de curriculo 

escolar, isto e, de todo o sistema escolar, do curriculo de ensino basico, do 

curriculo do 2- ano, do curso de professores, etc. Esta concepgao do curriculo e 

a mais antiga e das mais comuns. 

— "Programas de ensino num determinado nivel ou area de estudo do sistema 

escolar". Fala-se, por exempio, do curriculo do ensino secundario ou do 

curriculo de Historia no ensino basico. 

— "Conjunto estruturado de materias e de programas de ensino". Esta terceira 

definigao constitui uma sintese das duas primeiras acepgoes. 

Seja qual for o sentido, essas definigoes limitam o curriculo a simples 

documento administrative e, geralmente, nao revelam a essencia dele. Um dos 

protagonistas da tendencia psicologica que apresenta a essencia do curriculo e, 

sem duvida, M. Johnson (1967, 1980), para quem, o curriculo e definido como 

"uma serie estruturada de resultados de aprendizagem que se tem em vista. O 

curriculo prescreve (ou, pelo menos, antecipa) os resultados do ensino; nao 

prescreve os meios" (Machado e Gongalves, 1991: 54-55). Na perspectiva 

psicologica, o curriculo e tide como piano intencional e nao, propriamente, como 

processo de aprendizagem. Carrilho Ribeiro (1993: 23) afirma a proposito: "Mac 

Donald (1965), Popham e Baker (1970), Johnson (1977), Posner e Rudnitsky 

(1982), mantem o dualismo entre o curriculo e o ensino, a descontinuidade entre 

"fins e meios" educativos. Para eles a determinagao de fins e objectives 
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educativos de ensino pertence ao dominie curricular, ao passo que a selecgao 

de estrategias e meios para alcanga-los representa uma decisao pedagogico-

didactica referente ao processo efectivo de ensino. Deste ponto de vista, os fins 

sao exteriores e anteriores aos meios, sendo o curriculo um piano ou intengao 

para a acgao pedagogico-didactica, separado desta mas comandando-a; o 

ensino em situagao constitui o meio de realizar tal ponto e de preencher a 

intengao curricular". 

Esta tendencia pode ser discutivel. Por um lado, o curriculo apresenta os 

objectives do ensino, uma vez que ele os tem em vista, por outro afirma-se que o 

curriculo nao prescreve os meios. Como se pode desligar os fins dos meios 

sabendo que os objectives constituem o "fim-em-realizagao", e que, para atingir 

esses objectives (resultados preconizados), tem de se recorrer aos meios, de 

realizar actividades e seguir um caminho (metodo)? Dai a interligagao existente 

entre esses elementos que formam um todo indivisivel: objectives, conteudo, 

meios e metodos. 

Formosinho (Machado e Gongalves, 1991: 43) classifica a tendencia 

psicopedagogica em duas direcgoes: 

a) "Curriculo e o elenco das disciplinas a leccionar — o que pode incluir apenas 

o nome da disciplina, mas tambem pode abranger o programa e os metodos a 

utilizar." Aqui valoriza-se a componente academica. 

b) "Curriculo e o conjunto das actividades educativas programadas pela escola, 

ocorram elas nas aulas ou fora delas - incluindo assim as conferencias, 

actividades teatrais e as desportivas, viagens de estudo, actividades de grupos 

criadas pela escola, o jornal escolar... etc". Esta definigao abarca os 

componentes academicos, culturais, desportivos, etc. 

A segunda definigao dos psicopedagogos e, assim, mais abrangente. Embora 

nao aborda ainda os aspectos dos valores e atitudes, nao esta longe da 
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perspectiva sociologica. 

Para a perspectiva sociologica, focada, sobretudo na teoria da reprodugao 

social, 0 curriculo integra-se numa visao abrangente que permite definigoes 

mais latas. Os seus defensores nao aceitam a separagao entre curriculo e 

ensino, preferindo manter a unidade do curriculo e do processo de ensino. Taba 

(1962), Tanner e Tanner (1975), Goodlad et al. (1979), Saylor et al. (1981) 

defendem que "em educagao, os meios nao sao tao estranhos ou exteriores aos 

fins e a continuidade entre eles deve ser salvaguardada. A distingao nao e tao 

nitida e quase se esbate sobretudo quando o curriculo, entendido como piano 

de ensino-aprendizagem, tem de considerar as condigoes de realizagao dos 

objectives que propoe. Para eles, o curriculo e o ensino sao duas faces da 

mesma realidade ou dois extremes de uma mesma linha cuja tensao importa 

manter" (Carrilho Ribeiro, 1993: 23). 

Aderem a esta perspectiva grandes nomes ligados a Sociologia da Educagao, 

tais como: Durkheim, Bourdieu e Passeron, etc. Como refere Foshay (Carrilho 

Ribeiro, 1993: 13), nesta perspectiva, o curriculo e entendido como: 

— "Todas as experiencias que sao oferecidas aos alunos sob os auspicios ou 

direcgao da escola". A palavra experiencia e determinante, entendida como o 

conteudo formal e informal e o processo atraves do qual os alunos adquirem 

conhecimentos, atitudes e compreensao, desenvolvem capacidades, 

habilidades, atitudes, apreciagoes, valores e constroem a compreensao. 

— Para Formosinho (Machado, 1991: 44): "Tudo o que e aprendido na escola 

pelos alunos, seja ou nao objecto de transmissao deliberada". Por exempio, 

continua Formosinho, "faz parte do curriculo o calao academico que os alunos 

aprendem, as atitudes adquiridas no contacto com os colegas, a tipologia dos 

professores elaborada pelos alunos, as estrategias de lidar com os professores, 

a socializagao feita pelos continues, as estrategias de fuga ao trabalho ou de 
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copiar nas provas de avaliagao, etc. Tudo isto nao e, evidentemente, objecto de 

ensino formal na escola, mas e aprendido atraves do contexto, do contacto com 

varies tipos de pessoas ou e mesmo objecto do ensino informal dos colegas. 

Esta definigao chama a atengao para que existe nas escolas um curriculo 

escondido (hidden curriculum) que e o conjunto de todas as aprendizagens que 

OS alunos fazem atraves do contexto institucional e que facilmente nos 

passariam despercebidas." 

Alinham-se, ainda, na perspectiva sociologica de analise curricular autores 

como Victor Kelly, Ralph Tyler, Gimeno Sacristan, Miguel Angel Zabalza, Louis 

d'Hainaut, Luis Pardal e outros cujas posigoes referiremos, ao longo deste 

trabalho. 

Para Luis Pardal (1993: 13): "um curriculo nao se reduz a um plane global de 

estudos da qual constam dados cognitivos e valores, nem a um piano 

estrategico de aprendizagem de actuagao capaz de encaminhar a consecugao 

dos objectives pretendidos por um qualquer sistema em relagao a niveis e 

objectives de aprendizagem; mas sim, um quadro mais vasto e profundo e 

geralmente subtil, de conteudos, uns mais ou menos manifestos, outros latentes. 

Nao e uma mera construgao tecnica de pianos de estudos, de estrategias de 

aprendizagem e de mecanismo de avaliagao, mas sim uma construgao socio-

pedagogica elaborada por uma estrutura politica, assente num conjunto de 

valores." 

A perspectiva sociologica foca os aspectos formais e informais do ensino e, 

particularmente, o curriculo "oculto" ou melhor, a parte oculta ou escondido, 

latente ou impllcita do curriculo. Como afirma Carrilho Ribeiro (1993: 19), este 

curriculo "oculto" e constituido por "efeitos educativos "nao academicos" que a 

escola parece promover mas que sao explicitamente visados pelo curriculo 

formal, tais consequencias tem que ver, dum modo geral com a aquisigao de 
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valores, socializagao, manutengao da estrutura de classes sociais e fomento de 

atitudes de conformismo. No fundo sao os resultados do processo de ensino-

aprendizagem que constituiriam o curriculo "oculto". 

Kelly (1986: 14) tem esta ideia quando pretende que o planeamento curricular 

deve centrar-se no curriculo formal e nao no oculto, uma vez que, segundo ele, 

o curriculo oculto seria o "resultados ocultos ou subprodutos do curriculo". 

Fazendo a mesma distingao entre o curriculo oficial e o curriculo real, Kelly 

(1986), escreve: "Talvez fosse meliior, portanto, confinar o use da palavra 

curriculo as actividades planeadas ou que resultem de alguma intencionalidade 

por parte dos professores e planeados, tratando esses outros tipos de 

aprendizagem como resultados ocultos ou subprodutos do curriculo, e nao 

como parte do proprio curriculo. Chega-se praticamente ao mesmo ponto 

quando se considera a distingao que as vezes se faz entre o curriculo oficial e o 

real. Com curriculo oficial indica-se o que esta determinado no papel, em 

programas, prospectos, etc. e curriculo real denota aquilo que se faz na pratica". 

Parafraseando Carrilho Ribeiro (1993: 36), diriamos que o curriculo constitui a 

substancia do sistema educative e visa responder a questao fundamental: "o 

que pode e deve ser aprendido / ensinado na escola?" 

De acordo com Meireles Coelho (1997b), na teoria do curriculo nota-se que 

existe uma interrelagao entre as perspectivas psicologica, sociologica e 

pedagogica. 

Aspectos e componentes basicas do curriculo 

Seja qual for a perspectiva de analise, uma investigagao sobre o curriculo tera 

sempre em conta tres aspectos fundamentals: aspectos substantives, 

sociopollticos e tecnico-profissionais. 
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— Os aspectos substantives ou "substancia" do curriculo, compostos de: 

objectives, conteudos e avaliagao. 

1. Os objectives — ideologia de todo e qualquer curriculo — sao aquilo que se 

pretende alcangar, os resultados explicitos e conscientes futures de um projecto. 

Segundo o Dicionario de Filosofia de Abbagnano (1982: 693), o objective e 

entendido como "o termo de uma qualquer operagao, activa ou passiva, pratica 

cognitiva ou linguistica. O objective e o fim a que se tende, a coisa que se 

deseja, a qualidade ou realidade percebida, a imagem fantastica, o significado 

expresso ou o conceito pensado". O Vocabulario Tecnico de Leif (1976: 176) 

define o fim da maneira seguinte: "Para a educagao e o ensino o fim e a meta, o 

termo que se quer atingir. A finalidade e o caracter da acgao que tende para 

esta meta, para esse termo, pela adopgao dos meios apropriados para atingir". 

No fundo nao existem grandes diferengas entre objectives e fins da educagao. 

Os fins da educagao sao os objectives gerais do ensino, o perfil do homem que 

se pretende formar ao sair do sistema de ensino. Esses fins variam segundo a 

epoca, o meio, as necessidades sociais e, sobretudo, a concepgao e 

consideragoes que se faz sobre a natureza, o homem e a sociedade. Essas 

concepgoes entram em jogo na elaboragao do curriculo, enquanto que os 

objectives sao de natureza especifica e respondem as necessidades pontuais, 

do nivel, do programa, da unidade e da aula. 

D'Hainaut (1980: 21-22) define o curriculo por um conjunto de elementos 

compreendendo, os programas pedagogicos operacionais, a definigao das 

finalidades pretendidas, a especificagao das actividades de ensino e de 

aprendizagem (conteudo), as indicagoes precisas sobre as maneiras como o 

ensino ou o aluno serao avaliados. Segundo ele, o curriculo operacional 

deveria precisar nao somente os resultados esperados no aluno mas tambem 

OS resultados esperados na sociedade ou no grupo interessado pela acgao 

educativa. Com base nisso, ele estabelece um diagrama dos objectives de onde 
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consta a relagao entre os fins, finalidades e objectives com os seus diferentes 

graus de operacionalidade, conforme mostra o seguinte quadro: 

nivel de decisao politica educativa gestao da 
educagao 

realizagao da acgao 
da educagao 

nfvel de finalizagao fins finalidades objectives 

agentes homens polfticos, 

cidadaos e grupos 

administradores e 

funcion^rios, 

inspectores 

professores 

produtos brutos declaragoes de 

intengao 

programas assuntos das ligoes ou 

temas de animagao 

produtos elaborados prioridades, opgoes 

fundamentais e valores 

perfis e programas 

funcionais 

objectives operacionais 

in D'Hainaut, Fins e objectivos... (1980: 24) 

2. Os conteudos ou materia: o termo designa as disciplinas, as actividades 

diversas que o ensino e a educagao comportam, "O aluno adquire esses 

conteudos gragas aos metodos pedagogicos elaborados em relagao com a 

natureza das disciplinas, com os procedimentos epistemologicos que estas 

implicam, com a psicologia da crianga ou do adolescente". Carrilho Ribeiro 

(1993: 124) define o conteudo como sendo: "o conjunto de conhecimentos 

(factos, conceitos, generalizagoes ou principles) presentes num piano ou 

programa de ensino e, em regra, organizados em torno de areas ou materias 

disciplinares, sem excluir, no entanto, outros modos de estruturagao; 
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acrescenta-se ainda que tais conteudos culturais se tem apresentado sob 

formas utilizaveis por professores e alunos para efeitos do ensino". Deste modo 

o conteudo curricular ou de ensino compreende nao so o saber humane ou a 

informagao transmitida na escola mas todas as actividades relacionadas a este 

processo de transmissao, nomeadamente, os metodos, meios e outras 

experiencias realizadas sob a diregao da escola. 

3. A avaliagao: e, segundo Leif (1976), "uma operagao que tem por objecto 

apreciar, julgar, determinar o valor dum trabalho, duma acgao". 

— Os aspectos sociopollticos: sao processes humanos de decisao, 

nomeadamente os contextos sociais em que se elabora e se desenvolve o 

curriculo, os intervenientes sociais, os processes de negociagao nas tomadas 

de decisao. 

— Os aspectos tecnico-profissionais: englobam as operagoes, as metodologias, 

OS processes de elaboragao, implementagao e renovagao do curriculo. 

Existe uma interligagao entre as tres dimensoes. Geralmente, o estudo do 

curriculo incide sobre a sua "substancia"; mas esta, por sua vez, e dependente 

das decisoes sociopoliticas e/ou tecnicas. 

Partindo dos tres pressupostos que sustentam o desenho curricular: sociedade -

aluno - materia ou conteudo, Gimeno (1995) considera o curriculo como "um 

projecto selective de cultura, cultural, social, politica e administrativamente 

condicionado que preenche a actividade escolar e que se concretiza dentro das 

condigoes da escola como ela se acha configurada." De acordo com essa 

concepgao, surgem tres fontes interractivas que intervem na elaboragao do 

curriculo: — O conhecimento ou cultura que se pretende veicular, o contexto ou 

as condigoes socio-politico-institucionais que envolvem o processo educative e, 

enfim, as filosofias educativas e os sistemas de valores. Gimeno (1995: 42), 

traduz a sua teoria curricular pelo seguinte esquema: 
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Com base na panoramica sobre as tendencias actuals acerca do curriculo e 

com o conhecimento das suas componentes, o nosso trabalho ira considerar o 

curriculo de l-iistoria como: — o conjunto das actividades realizadas pelo aluno 

sob a direcgao da escola, integrando a cultura e as ideologias contidas na 

Historia ensinada em Angola, os conteudos e valores transmitidos atraves dos 

programas, os manuals e outras actividades, os meios e metodos utilizados, a 

avaliagao dos resultados alcangados, sem menosprezar a formagao dos 

docentes da disciplina de Historia. Deste modo, o nosso trabalho seguira uma 

dimensao descritivo-analitica ao inves de normativa, procurando responder a 

questao: Que objectivos, conteudos, organizagao e avaliagao sao efectivamente 

praticados na Historia, ao nivel do ensino basico angolano? 
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1.2 — Curriculo e sistema educativo 

Existe uma relagao estreita entre sistema educativo e curriculo na medida em 

que o curriculo e um dos subsistemas do sistema educativo de que e quadro de 

referenda e de enquadramento, ao mesmo tempo que constitui a sua 

"substancia". 

Segundo Ayres Bello (Lacerda, 1977), o sistema educativo e entendido como 

"um conjunto de instituigoes educativas, unidas pela mesma inspiragao 

doutrinaria, as mesmas normas organicas, obedecendo as mesmas autoridades 

administrativas e visando uma finalidade comum". Essa caracterizagao nao foge 

da de Carrilho Ribeiro (1993: 23) segundo a qual "o sistema educativo 

caracteriza-se como um conjunto de estruturas, acgoes, metodos e meios 

atraves dos quais se desenvolve o processo permanente e diversificado de 

formagao dos membros da comunidade que institui esse sistema". 

Das duas definigoes nota-se a primeira vista que o sistema educativo e 

constituido por (i) um conjunto de instituigoes educativas ou estruturas segundo 

a terminologia de cada autor, (ii) um conjunto de aspiragoes tendo finalidades 

comuns ou um conjunto de acgoes, metodos e meios visando a formagao dos 

membros. Estes elementos constituem o curriculo. Enfim, (iii) o sistema 

educativo supoe um terceiro elemento que e a existencia das mesmas normas 

organicas, aspecto que, no segundo autor, e implicito como consequencia 

administrativa do sistema. 

Carrilho Ribeiro (1993: 27) considera o curriculo como um subsistema do 

sistema educativo. 

A) — O curriculo e subsistema do sistema educativo. O sistema 
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educativo e composto por cinco subsistemas maiores: 

1— o curricular e pedagogico referente aos pianos de estudos, programas de 

ensino, manuals, metodos, organizagao pedagogica e avaliagao do ensino-

aprendizagem; 

2— 0 dos recursos humanos: pessoal docente e demais agentes ligados a 

educagao; 

3— o dos recursos fisicos: rede escolar, instalagoes e equipamento escolar; 

4— o administrativo, de organlzagao e gestao; 

5— o de apoio e complementos educativos (orientagao educacional, saude, 

apoios socio-educativos e varies servigos complementares). 

De todos esses subsistemas, aparece claramente que o curricular constitui a 

pedra angular do sistema educativo. 

B) — O sistema educativo e o quadro de referencia e factor de 

enquadramento do curriculo. A elaboragao do curriculo obedecera sempre 

a filosofia da educagao que determina os principios, as finalidades educativas, 

OS conteudos, o tempo de aprendizagem. Neste caso, o curriculo e o vector da 

experiencia social transmitida pela escola e esta sempre de acordo com a 

cultura ou ideologia dominante. Por outro lado, o sistema educativo define os 

factores que enquadram a elaboragao e implementagao do curriculo. O sistema 

educativo Ira determinar o espago onde ira desenvolver-se o curriculo, o tempo 

necessario para a consecugao dos objectives, os grupos de ensino (turmas), o 

pessoal docente bem como o modo de progressao no sistema. 

C) — Enfim, o curriculo constitui o miolo, a substancia do sistema 

educativo. De facto, a fungao social da educagao e de transmitir a experiencia 

social (instrugao, socializagao e selegao dos papeis sociais) as novas geragoes. 

Significa isto que a fungao tradicional da escola e transmitir a cultura as novas 
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geragoes, socializar os jovens integrando-os na sociedade e preparando-os 

para desempeniiar um papel active nessa sociedade. Nesta ordem de ideias a 

questao fundamental do sistema educativo e: Que tipo de pessoas queremos 

para a manutengao e perpetuagao da sociedade em que vivemos? A questao 

fundamental do curriculo sera: "o que pode e deve ser aprendido/ensinado na 

escola para conseguirmos o tipo de pessoas que queremos para a nossa 

sociedade? Segundo Kliebard (Carrilho Ribeiro 1993: 36), esta pequena 

pergunta traz outras questoes subjacentes com implicagoes mostrando a 

relagao curriculo — sistema do ensino. A questao fundamental do curriculo 

apresenta, pois, quatro aspectos: 

1 — "O que e que se deve ensinar / aprender? Porque ensinar / aprender isto e 

nao aquilo?" — A resposta a estas questoes incide sobre a justificagao dos 

objectives curriculares. 

2— "A quem se deve ensinar? Quem esta em condigoes de aprender aquilo?" 

— Aqui a preocupagao e dos destinatarios ou da adequagao entre os conteudos 

e OS receptores. 

3— "Como se deve orientar o ensino / aprendizagem do que se escolheu? Que 

principios ou estrategias devem guiar o ensino daquilo que se propoe seja 

aprendido?" — A resposta a estas perguntas constitui o objecto de metodos e 

meios de ensino. 

4— "Como devem esses elementos relacionar-se entre si de modo a constituir 

um todo coerente?" 

Responder a todas essas perguntas equivale a constituir a essencia ou a 

substancia do proprio sistema educativo. Assim, compreende-se, desde agora, 

que, por exempio, toda e qualquer reforma do sistema educativo incida 

necessariamente sobre a reforma curricular e mexer no curriculo obrigue 

tambem a mexer no sistema educativo. Pois, o curriculo constitui a essencia do 
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sistema educativo. 

De acordo com Vilar (1994: 27), "o curriculo e simultaneamente projecto e 

pratica na medida em que a escola compete concretizar, na pratica, um 

determinado projecto ou seja, a escola torna explicito o seu projecto atraves do 

curriculo que concretiza pela pratica... O curriculo constitui-se como elemento 

nuclear e iluminador da praxis pedagogico-didactica. Ele e o elo de ligagao 

entre a sociedade e a escola, entre a cultura e a aprendizagem e entre a teoria e 

a pratica possfvel". Pois, toda a cultura (dominante) de uma determinada 

sociedade, numa determinada epoca historica e sintetizada no curriculo que a 

escola deve transmitir as novas geragoes. 

1.3 — Curriculo e ideologia 

Puelles (1991: 41), partindo da concepgao vulgar de que o homem e um animal 

ideologico afirma que "as sociedades modernas sao ideologicas por natureza". 

De facto, sao as ideias que guiam o mundo, que guiam as sociedades e nao ha 

duvidas sobre isso. O mesmo Puelles (1991: 41) acrescenta, com razao, que "o 

poder politico apoia aquelas concepgoes que ajudam a conservar a ordem 

estabelecida". Todo e qualquer sistema social necessita, para sobreviver, de 

conservar-se e reproduzir-se e, para isso, produzir as condigoes das 

reprodugoes. A ideologia apresenta-se como um potente factor de reprodugao 

dessas condigoes de reprodugao social, isto e, da vida, da manutengao, como 

da inovagao dentro do sistema. 

Mas o que e a ideologia? Das inumeras e conflituosas definigoes existentes 

sobre o termo, duas apresentam um interesse particular para o nosso trabalho. 
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Assim, para Althusser (1980: 69), ideologia e "sistema das ideias, das 

representagoes que domina o espirito de um homem ou de um grupo social". 

Quanto A Karl Marx (Puelles, 1991: 42) existem duas concepgoes: 

— "A ideologia como falsa consciencia, como falso conhecimento da realidade 

que nao capta suas condigoes reals, as condigoes materials de produgao, 

produzindo-se uma versao invertida da realidade em que a Historia aparece 

como produto das ideias e nao como e, fruto da acgao dos homens". 

— A ideologia aparece como "conjunto de ideias que expressam os interesses 

materials da classe dominante, como expressao ideal das condigoes da 

existencia da classe dominante que apresenta seu interesse particular como 

interesse comum de todos os membros da sociedade." 

De facto em todos os sistemas sociais a classe dominante impos sempre as 

suas ideias, convicgoes, crengas, os sous modes de pensar e de ser, que 

apresenta aos outros grupos sociais como verdades absolutas ou valores da 

sociedade. 

Em suma a ideologia constitui a Weltanctiaung, "visao-do-mundo", cosmovisao 

de uma determinada sociedade, tendo esta a sua essencia ou origem na visao 

que a classe dominante (os melhores filhos do sistema) tem sobre o mundo, o 

homem e a propria sociedade. Ela manifesta-se atraves do pensamento, 

crengas, convicgoes, prejuizos ou preconceitos, e sentimentos jogando dois 

papeis amblvalentes dentro da propria sociedade: esconder a realidade e 

descobrir as insuficiencias da ordem social. 

De acordo com Puelles (1991: 42) as ideologias protegem ou escondem as 

injustigas e deficiencias da organizagao social quando justificam a realidade 

social mascarando os interesses da classe dominante, que elas apresentam 

como se fosse o interesse publico. Sao elas, tambem, quem descobre as 

insuficiencias, jogando um papel esclarecedor e critico na oposigao. Deste 
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modo, a ideologia cumpre uma fungao catalizadora do metabolismo e/ou 

equilibrio social. 

Contudo, conclui Puelles, "a eficacia das ideologias nao depende da sua 

exactidao cientifica ou do seu valor etico ou estetico, mas do interesse e emogao 

que suscitam." Por isso utilizam fundamentalmente dois instrumentos: a 

propaganda e a educagao formal. 

A Historia mostrou que a medida que a sociedade humana evolui e avanga a 

educagao vai assumindo relevantes fungoes ideologicas. 

— Antes da Revolugao Francesa a educagao era privada, isto e, uma 

preocupagao pessoal ou de determinadas classes sociais. A escola era 

assegurada por instituigoes de natureza confessional. 

— A partir da Revolugao Francesa de 1789, de acordo com a ideologia liberal 

"Liberdade, Igualdade e Fraternidade", surgem os primeiros sistemas de 

educagao publica que, mais tarde, se estenderao por toda a Europa. 

As bases ideologicas da educagao formal sao expostas na proposta a 

Assembleia da Republica Francesa (Puelles, 1991: 46) onde foi apresentada a 

educagao como factor de desigualdade: "A educagao deve fazer real a 

igualdade politica reconhecida pela lei pelo que deve ser publica para eliminar 

as desigualdades. Por outro lado a educagao nao so se limitara como antes a 

transmitir (aos utentes privilegiados) determinados conhecimentos, mas tambem 

se convertera num factor politico de primeira ordem, pois o novo regime liberal 

precisa de cidadaos instruidos em sous direitos e deveres" (o italico e nosso). 

Do ponto de visto ideologico, a escola vai ser instrumento principal de uma nova 

concepgao politica do mundo que, para fazer frente a reacgao, vai apoiar-se na 

escola como bastiao do liberalismo politico. Alias, em contrapartida, a escola 

confessional nao so vai formar os alunos de acordo com uma determinada 

concepgao religiosa do mundo, como tambem vai ser deliberadamente 
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antiliberal. Deste modo, o sec. XIX apresentara um aspecto inedito no que 

concerne a luta ideologica na escola. 

Por outro lado, a Revolugao Francesa trouxe o conceito de Estado-Nagao na 

Europa. 0 Estado-Nagao e agora de todo o Povo e nao so patrimonio da 

nobreza, clero e deputados. Os governos do sec. XIX necessitam de consolidar 

o sentimento de Nagao onde esteja debil e incipiente, fomentando-o e 

facilitando a integragao nacional: nasceu uma nova fungao da escola, a de 

socializadora ou da integragao politica nacional. 

Com o desenvolvimento do capitalismo, surge a revolugao industrial na 

segunda metade do seculo XIX, assiste-se a um grande desenvolvimento das 

forgas produtivas que, em contrapartida, vai exigir a existencia de um grande 

numero de pessoas instruidas com conhecimentos basicos e aptos a manejar as 

novas maquinas: nasce o ensino primario e tecnico, universaliza-se o 

secundario e o superior (nova fungao economica da escola). 

Com o aparecimento das revolugoes de 1848 e dos movimentos sociais como o 

comunismo, o socialismo e o anarquismo desenvolveu-se a veIha tese da 

educagao como factor de correcgao das desigualdades sociais. 

No final do seculo XIX e inicio do seculo XX, os aspectos politicos da educagao 

vao-se definindo e limitando-se em dois campos distintos: 

a) Para uns, a educagao devera ser um factor de mobilidade e transformagao 

social. Assim o marxismo fara do ensino um factor de transformagao ao servigo 

da sociedade comunista e, com o advento do comunismo internacional, a 

educagao torna-se um elemento de endoutrinamento ao servigo do Estado. 

b) Para os outros, a educagao converte-se num elemento fundamental de 

controlo social, dando-Ihe uma fungao conservadora: transmitir a heranga social, 

reproduzir a ordem cultural e a ordem social. 
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Gramsci e mais tarde Altliusser (Puelles, 1991: 48) demonstraram que a 

burguesia persiste na sua dominagao nao so pelo seu poder economico mas 

tambem pelo seu poder ideologico, pela persuasao que transmite e pela 

identificagao que faz dos sous interesses proprios com os interesses gerais. 

Neste processo cabe um papel decisive a educagao. 

Em suma a ideologia desempenha um papel preponderante na propria 

organizagao do Estado. A orientagao politica global e feita atraves da 

constituigao que e a ideologia do Estado. Esta constituigao, de acordo com as 

ideologias que estao na base da sua construgao (que pode ser democratica, 

autoritaria ou totalitaria) fixa as grandes directrizes, os fins ultimos, os fins gerais 

que 0 Estado deve servir. 

Porem a constituigao fixa as regras gerais da organizagao e gestao do Estado 

mas a governabilidade quotidiana obedece a outras pautas ideologicas: esta 

submetida a uma orientagao ideologica mais concreta. Segundo Puelles (1991: 

76): "Esta realidade produz-se em todos os regimes politicos sejam ou nao 

democraticos. Nas democracias liberals, o partido que governa em virtude da 

sua vitoria eleitoral sobre os demais partidos, respeitando sempre a 

Constituigao, dara a precisao e completara os fins gerais de acordo com o seu 

proprio programa e sua propria ideologia. Nos regimes comunistas sera o 

partido unico ou melhor a elite do partido." 

Em todas as sociedades modernas a Constituigao fixa as directrizes basicas as 

que devem orientar a educagao do Pais. Portanto a orientagao politica do 

sistema educativo e fixada pela Constituigao. Tal orientagao politica global, tal 

orientagao global do sistema educativo. E Puelles (1991: 81) conclui que "nao 

resulta facil certamente praticar uma pedagogia liberal dentro de uma 

orientagao politica hostil, isto e, dentro de um regime politico autoritario." 

Enfatizando a relagao entre o curriculo e a ideologia, Pardal (1993: 15-16) 
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escreve: "Um curriculo escolar so e verdadeiramente compreensivel no interior 

da sociedade e da cultura para a qual existe. E diz-se isso a respeito do todo o 

curriculo, seja da sua componente manifesta e formal, legitimada pelos poderes 

instituidos, seja por maioria das razoes, da sua componente "oculta"... 

Um curriculo tem sempre subjacente uma ideologia, entendida esta como um 

sistema de crengas e de valores nos quais pensamos encontrar explicagao do 

real. Por que assim e, um curriculo contem, ao nivel do que a escola 

explicitamente ensina, como ao nivel do que a mesma escola omite, o que ao 

sistema de crengas e de valores prevalescente interessa, tendo em vista a 

existencia da sociedade." 

1.4 — Curriculo, integragao e socializagao politica 

Segundo Puelles (1991: 91), "A capacidade do sistema politico para assegurar 

a sua propria estabilidade necessita de uma contlnua renovagao da elite 

politica, de um continue recrutamento. O sistema educativo aparece como um 

meio importante para garantir esse recrutamento e isso tanto para o sistema 

como para o individuo." 

Do ponto de vista individual, o recrutamento da elite politica e feito atraves da 

sua formagao pela escola formal que provoca a mobilidade social donde resulta 

a mobilidade politica. 

Do ponto de vista do sistema politico, a educagao formal e um dos melhores 

instrumentos para conseguir a continua incorporagao dos individuos no estrato 

da classe social. Por isso, o sistema educativo e um potente meio para a 

integragao politica, quer do ponto de vista vertical, quer do ponto de vista 
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horizontal. 

— Do ponto de vista vertical, como sublinha Puelles (1991: 92), "a integragao 

politica refere-se a capacidade do sistema para manter em sous justos fins a 

relagao entre a elite e a massa." Se a distancia entre ambas for muito ampla, 

pode originar-se graves desequilibrios que dao lugar aos conflitos, motins, 

revolugoes, guerras civis, etc... O sistema educativo formal pode contribuir para 

diminuir ou a acentuar essa distancia. 

A integragao realiza-se quando o recrutamento politico da elite se efectua de 

uma maneira regular, legitima e aberta. Pelo contrario, se o sistema escolar for 

rigido, elitista e claramente discriminatorio, pode contribuir para aumentar a 

separagao entre a elite e a massa e, em consequencia, a desintegragao politica. 

— Do ponto de vista horizontal, continua Puelles (1991: 92), "a integragao 

politica refere-se a relagao entre comunidades e povos distintos dentro de um 

mesmo Estado". O sistema educativo aparece como um forte elemento de 

identidade nacional; mas pode tambem converter-se num obstaculo para a 

integragao politica. 

De facto a escola pode intensificar as diferengas entre os grupos etnicos, 

regionais ou locals, acentuando aquilo que os separa da comunidade nacional 

ou enfatizando os factos que identificam tais grupos. Contudo, como afirma 

Puelles (1991: 92): "Em ambos os casos, sem embargo, o sistema educativo nao 

cria estas situagdes mas limita-se a conserva-las, reduzi-las ou exacerba-las. 

Tudo depende, pois, da politica educativa que se adopta." 

Quanto a socializagao politica, processo de iniciagao a cultura politica, isto e, 

segundo Almond (Puelles, 1987: 89), o processo pelo qual os individuos 

adquirem atitudes e sentimentos perante o sistema politico. 

Neste processo intervem tres elementos: a cognigao ou conhecimento acerca do 

sistema politico, a afecgao ou sentimentos sobre o sistema social e a 
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competiQao ou aspiragoes a lugar a que se pode chegar no sistenna. A escola 

ocupa um lugar cimeiro na socializagao politica ja que, como afirmam Almond e 

Verba (Puelles, 1987: 89), monopoliza largos anos da formagao do individuo. 

Nota-se que a influencia da escola na socializagao depende de varies factores: 

a) A orientagao politica global 

De acordo com Puelles (1991: 90), "Uma educagao recebida dentro de uma 

orientagao politica democratica desenvolve as perspectivas do individuo, 

aumenta a sua capacidade de decisao, impede-o de aderir a doutrinas extremas 

e exercita-o na virtude civica da tolerancia. Pelo contrario, a influencia da 

educagao formal sobre as atitudes e mais complexa, isto e, o individuo dotado 

de uma boa educagao e mais apto para a participagao, mas isso nao determina 

0 conteudo desta atitude participativa (conservador ou reformista, por exempio)." 

b) A concorrencia das outras variaveis 

Alem da escola, intervem no processo da socializagao politica outros elementos: 

a familia, os grupos de pares, os meios de comunicagao, etc. Mas entre essas 

variaveis, a relagao familia-escola mostra-se especialmente significativa. O 

processo na familia e apenas incipiente. Em definitive, o factor determinante so 

pode ser o modelo de autoridade das diversas instancias. Exempio tipico: 

familia autoritaria, escola com alto grau de hierarquia formal e organizagao 

politica baseada em principios nao democraticos. 

c) A socializagao politica manifesta ou explicita 

Introduz-se nos pianos curriculares sob a forma de educagao civica com enfase 

variavel segundo o Pais. Nota-se, afirma Puelles (1991: 90) que "nos paises 

subdesenvolvidos, necessitando na maioria de reforgar o sentimento nacional, 

se tem dado a socializagao politica manifesta um lugar extraordinario, as vezes, 

exagerado." 
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d) A organizagao escolar 

A escola e um agente influente nao so para construir o caminho para a 

socializagao politica latente ou manifesta, mas tambem porque a sua autoridade 

explicita e formal e a mais afim a organizagao politica. Obviamente os afectos 

politicos serao distintos segundo a escola utiliza um modelo democratico ou 

autoritario de organizagao interna. Alias, uma das principals fungoes pollticas 

que realiza a Escola e, como escreveu Puelles (1991: 91), facilitar a adesao 

afectiva da crianga a comunidade politica na qual nasceu. Por isso se recorre 

frequentemente a violencia simbolica: mapa da nagao e retrato do Chefe de 

Estado na sala de aula, bandeira da nagao no recinto escolar, comemoragao 

das efemerides, etc. Por outro lado, a escola primaria e uma etapa em que a 

adesao emocional perante o pai pode transpor-se para o governante. 

Numas etapas posteriores, o pre-adolescente apreende a geografia e historia, a 

lingua e literatura do seu pais e muitas vezes, ligoes de cultura politica. Em todo 

o caso, a propria organizagao escolar, mais formal que a familia, induz no 

individuo modelos de comportamento analogos aos que sao necessaries para a 

manutengao do sistema politico: respeito a autoridade do mestre, higiene na 

sala, participagao nas eleigoes da aula, sentido da ordem e disciplina. 

A mesma ideia encontra-se em Formosinho (Machado, 1991: 44): "Na escola, 

aprende-se muito mais do que e objecto de transmissao formal ou informal dos 

professores. A propria estrutura da escola transmite mensagens, por exempio, 

atraves dela aprende-se que as organizagoes e sociedade estao hierarqui-

zadas, que e precise encaminhar os problemas pelos canais proprios, que os 

diversos grupos tem poderes diferentes, etc..." E neste ambiente da escola que 

ira ser gerido o curriculo que o sistema politico elaborou atraves do sistema 

educativo. Porem, se a concepgao do curriculo e, geralmente, do dominio da 

politica educativa, a sua contextualizagao pertence a administragao escolar. 
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Capitulo 2: 
OrganJzagao do ensino e modelo de sociedade 

Cada sistema social tern o instrumento educacional que Ihe e apropriado. 

(Bertrand Russel, 1982: 53) 

Sempre tern existido uma adequagao entre o modelo da organizagao da 

sociedade e a organizagao do ensino, exercendo-se uma interacgao entre as 

fungoes social, cultural, educativa e economica. 

Na Antiguidade, a educagao era confiada a cada familia; era uma questao 

particular. 

Na sociedade medieval europeia, caracterizada pela descentralizagao em 

relagao aos Estados e uma forte influencia supranacional da Igreja crista, a 

educagao tinha uma fungao eminemente religiosa, dependente das estruturas 

locals da Igreja. Alguns factos relevantes ilustram este descentralismo estatal 

apoiado por um forte centralismo ideologico. Sigamos o roteiro proposto por 

Meireles-Coelho (1996): 
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— Em 527, no concilio do Toledo, na Peninsula Iberica, deliberou-se a criagao 

de escolas episcopais, escolas das catedrais ou seminaries, sob a inspegao dos 

bispos, para formar os jovens destinados aos ministerios eclesiasticos. 

— Em 529, o concilio de Vaison, nas Galias, deliberou a criagao de escolas 

rurais: os padres devem ensinar em sua casa os textos sagrados aos jovens que 

Ihe possam suceder. 

— Em 1132-02-24, em Portugal, o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra comega 

atividade e ensino das sete artes liberals. 

— No sec. XIII surgem as universidades na Europa, dependendo da autorizagao 

do papa e dos reis, numa disputa habilidosa do poder. Ate entao nao ha 

sistemas educativos estatais, mas, sobretudo a partir do sec. XV, a organizagao 

dos Estados comega a esbogar-se pela compiiagao das leis e a sua aplicagao 

na educagao (por exempio, nomeagao em 1414 por D. Joao I de Portugal de 

"um provedor e recebedor das rendas da universidade", que deu origem ao 

"protector dos estudos de Portugal" e "as ordenagoes afonsinas" de 1446-47 em 

Portugal). 

— No sec, XVIII, com o iluminismo ou despotismo iluminado da-se o reforgo do 

centralismo estatal, desenvolvido em Portugal pelo marques de Pombal. Ainda 

antes da Revolugao Francesa, aparece precocemente em Portugal um esbogo 

de sistema educative dependendo do Estado e nao mais das ordens religiosas, 

sobretudo dos jesuitas que detinham a maior parte de escolas e colegios. Nesta 

luta habilidosa entre a Igreja e o Estado para a hegemonia do ensino. 

Podemos continuar a seguir Meireles-Coelho (1996), assinaiando alguns factos 

que marcam a historia da educagao em Portugal e que podem ser considerados 

como OS alvores do actual sistema educative portugues e sous antigos dominios 

colonials: 

— Em 1758-08-17, o rei do Portugal emite um alvara em que se confirma o 
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Diretorio dos Indios do Para e Maranhao. Este alvara cria, no actual Brasil, duas 

escolas em cada povoagao, do que resulta a criagao de uma incipiente, mas 

verdadeira rede escolar estatal que ainda nao existia na propria metropole. A 

finalidade deste projecto nao era so de ensinar aos Indios as primeiras letras, 

mas tambem de evitar a influencia dos ingleses, holandeses e franceses 

naquela regiao. O art. 7 estipula: "E como esta determinagao, base fundamental 

da civilizagao, que se pretende, haver em todas as povoagdes duas escolas 

publicas, uma para os meninos, na qual se Ihes ensine a doutrina crista, a ler, 

escrever e contar na forma que se pratica em todas as escolas das nagdes 

civilizadas; outra para as meninas, na qual alem de serem instruidas na doutrina 

crista, se Ihes ensinara a ler, escrever, fiar, fazer renda, costura e todos os mais 

ministerios daquelas". (Meireles-Coelho, 1996-2)E de notar que o curriculo das 

meninas nao inclui o contar, direito reservado exclusivamente para os homens. 

E que o fiar e fazer renda se enraizou de mode a sustentar o actual artesanato 

daquela regiao. 

— Em 1759-06-28, um alvara real estabelece a regularidade dos estudos do 

latim, novas aulas de lingua grega, hebraica e de retorica e proibe a arte e 

metodo de ensinar dos padres jesuitas. Ao mesmo tempo cria-se o lugar do 

Diretor dos Estudos com objective de fazer observar tudo que se contem nesta 

alvara (Meireles-Coelho, 1996-2). Este documento constitui um esbogo dum 

regulamento interne dum embrionario ensino estatal. Doravante, o ensino e 

negocio do reino e os acontecimentos e medidas praticas do reino com vista a 

apoderar-se do ensino vao suceder-se com um ritmo acelerado. Assim, em 

1759-07-06, saiu a carta regia nomeando D. Tomas de Almeida para o lugar de 

Diretor Geral dos Estudos. 

— No mesmo ano, em 1759-09-03, um outro alvara "expulsa os jesuitas de 

Portugal e sous dominios onde dirigiam uma universidade, vinte colegios, 3 

seminaries e 17 residencias; dirigiam ainda 15 colegios no Brasil." (Meireles-
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Coelho, 1996-2). 

Em 1761-03-07, um diploma real confirma os estatutos do Colegio Real dos 

Nobres que ira abrir so em 1766. Este podera considerar-se o primogenito do 

ensino secundario estatal portugues. 

— Em 1768-04-05, um alvara cria a Real Mesa Censoria e 2 anos, mais tarde, o 

alvara do 1770-12-23, criava a Junta da Providencia Literaria. 

— Em 1771-06-04, passa para a Real Mesa Censoria, toda a administragao e 

diregao dos estudos das escolas menores destes reinos e sous dominios 

incluindo nesta administragao e diregao nao so o Real Colegio dos Nobres, mas 

todos e quaisquer outros colegios e magisterios mandados erigir para os 

estudos das primeiras idades. 

— Em 1782-05-10, a Real Mesa Censoria passa a designar-se Mesa da 

Comissao Geral sobre o Exame e Censura dos Livros. Cinco anos mais tarde, 

— Em 1787-06-21, a administragao do ensino passa da Real Mesa Censoria 

para a Mesa da Comissao Geral sobre o Exame e Censura dos Livros. Esta 

instituigao sera extinta pelo diploma de 1794-12-17 que cria a Junta da Diretoria 

Geral dos Estudos e Escolas do Reino para "proceder a arrumagao dos estudos 

menores". Como escreve Meireles-Coelho (1996-2), este diploma entrara em 

actividade em 1799, com papel de coordenagao do ensino. Assim nasceu o que 

viria a ser o future Ministerio da Educagao, que acabou com a hegemonia da 

Igreja na educagao e da Universidade de Coimbra no controlo do ensino de 

Estado. 

A sociedade liberal do sec XIX trouxe novas ideias politicas, como a soberania 

nacional, a divisao de poderes, o governo representative e os direitos de 

cidadaos. Com advento do liberalismo surgem os estados modernos, o Estado 

liberal, o capitalismo e o colonialismo. A educagao, como vimos atras, vai 

cumprir varias fungoes politicas que sao necessarias para a legitimagao e 
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manutengao do novo Estado liberal: a formagao da cidadania, o fortalecimento 

da democracia liberal, a formagao do sentimento moderno da nagao, a 

qualificagao da nova mao de obra exigida pela revolugao industrial e a 

integragao em espagos de trocas comerciais. Em consequencia disso nasceram 

e foram implementados os sistemas de educagao publicos e nacionais. Em 

Portugal, as primeiras tentativas de reforma de sistema de ensino, aparecem, 

neste periodo. Destacam-se as reformas de Rodrigues da Fonseca Magalhaes 

(1835) e de Passes Manuel (1836) cujos pormenores serao apresentados nas 

proximas paginas (Meireles-Coelho, 1996-3). Como e obvio, essa inovagao nao 

podia ser implementada sem agravar os conflitos entre o novo Estado liberal e a 

Igreja. Com a criagao de sistemas educativos nacionais, a educagao tornava-se 

uma actividade de interesse publico, convertendo-se, deste mode, numa 

empresa de administragao ou servigo publico, cuja organizagao ira obedecer, 

muitas vezes, as regras das teorias gerais de administragao publica. 

No Estado-Providencia neoliberal, surgido apos a II- Guerra Mundial, inicia-se o 

processo de democratizagao da educagao caracterizada fundamentalmente 

pela extensao da educagao basica a toda a populagao, a abertura do ensino 

secundario e o acesso massive a educagao universitaria e superior. Esta 

situagao vai provocar o fenomeno conhecido por explosao escolar. 

Na sociedade comunista, o sistema educative sera a imagem do proprio Estado, 

isto e da "democracia popular", totalitaria e centraiizada. O Estado controla todo 

0 processo educative em todos os seus niveis e facetas. 

De acordo com o que foi dito anteriormente, vejamos como evoluiu o sistema 

educative em Angola, tendo em conta as ideologias e modelos de sociedade 

vigentes desde 1834 ate a data presente. 
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2.1 — Influencia portuguesa em Angola antes da independencia 

"A educagao e um instrumento nas maos da classe dominante 

que determina a seu caracter adequadamenie aos interesses de classe, 

assim como o ambito que o ensino abrange para a sua propria classe e para as classes oprimidas". 

(B. Suchodolski) 

Nao e nosso objective fazer, no ambito deste trabalho, uma exaustiva liistoria da 

educagao em Portugal e seus antigos dominios, tarefa que nao nos compete 

neste memento. Iremos selecionar e apresentar as grandes linhas e factos 

relevantes da historia do ensino em Portugal que tiveram um impacto directo e 

relevante no surgimento, evolugao e difusao do ensino do Estado em Angola. 

Significa estabelecer a relagao dialectica e historica entre o poder politico em 

Portugal e o desenvoivimento do ensino, primeiro no centre do imperio colonial 

e, segundo, em Angola enquanto administrada por aquele. Na realidade iremos 

analisar o impacto dos factos politicos e ideologicos Portugueses na educagao, 

a coerencia interna da propria ideologia e suas aplicagoes em Angola. 

E de realgar que nas sociedades tradicionais pre-coloniais de Angola existiam 

modelos de educagao adaptados ao tempo e tipo de sociedade. Esses modelos 

teriam evoluido ate aparecer verdadeiras instituigoes educativas publicas. E o 

caso, por exempio, das famosas "casas de iniciagao", sobretudo as das 

"sociedades secretas" como o Kimpasi ou o Ndembu nas quais eram 

preparados, para medicina e sacerdotes ou para diplomacia e chefia militar, 

respectivamente, os elementos de classes socials mais altas do reino do Kongo, 

como escreveu Altuna (1974). Com a chegada dos europeus, a partir de 1482, 

assiste-se a um processo de simbiose entre a cultura africana e portuguesa 

acabando esta por impor o seu modelo de ensino a outra. 

Assim Santos (1970) periodiza a historia do ensino em Angola, antes de 1975 
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em 4 epecas, conforme o quadro que se segue: 

1— A epoca do ensino missionario (1482 a 1845): ensino rudimentar dado 

pelos missionaries jesuitas e franciscanos nas primeiras missoes catolicas 

fundadas no Kongo e Luanda. 

2— O nascimento e desenvoivimento do ensino primario oficial (1845 a 1919): o 

Estado toma conta do ensino criando escolas primarias publicas, alargando a 

rede escolar e regulamentando a instrugao primaria, incluindo a formagao, 

recrutamento e pagamento de professores para essas escolas de Angola. 

3— O nascimento e crescimento do ensino secundario (1919 a 1962): Para 

fazer face aos seminaries catolicos, unicas instituigoes educativas que 

dispensavam a educagao secundaria, o Estado republicano, pondo em pratica 

OS seus ideals de laicidade de ensino, criou o ensino liceal oficial em Angola. 

Mais tarde, o Estado Novo alargou a rede escolar. 

4— O surgimento do ensino superior (1962 a 1975). 

Tratando-se de um trabalho com maior incidencia sobre o ensino basico, 

debrugar-nos-emos, principalmente, sobre a evolugao do ensino oficial no 

periodo que vai de 1834 ate 1975. Para este fim, escolheu-se duas datas 

importantes deste estudo: 1834 como ponto de partida e 1975 como ponto de 

chegada deste periodo de destine comum entre Angola e Portugal, em materia 

de ensino. 

De facto, com a Convengao de Evora-Monte (1834-5-26), terminou a Guerra 

Civil em Portugal e foi firmada a paz em todo o territorio nacional. Uma vez 

tornado independente o Brasil (1822-7-7), as atengoes dos governantes 

Portugueses sao, a partir de entao dirigidas para as suas possessoes 

ultramarinas africanas, principalmente Angola. Verifica-se nesse memento maior 

interesse dos politicos Portugueses para os grandes problemas ultramarines 

africanos, como o caso da educagao. 
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Nesse mesmo ano de 1834, foram de novo expulsas de Portugal e de Angola 

todas as ordens religiosas (os jesuitas ja o tinham sido em 1759). Com essa 

expulsao fecharam-se todas actividades religiosas em Angola, incluindo o 

ensino missionario que existia desde o seculo XV. Das cinzas do ensino 

missionario nascera o ensino do Estado e, a partir dessa data, todas as reformas 

educativas em Portugal terao tambem aplicagao em Angola, embora com 

lentidao. 

Iremos ver, neste capitulo, as influencias do poder politico sobre o sistema 

educative em Portugal e em Angola, neste periodo. 

2.1.1 — Evolugao do sistema educativo portugues desde 1834 ate 

1974/75 

Num dos seus livros, Jorge Arroteia (1991: 25) escreveu: "As sociedades sao 

caracterizadas pela natureza das suas elites, sobretudo das elites governantes. 

Nestas circunstancias sera de esperar que os objectives a atingir pelos sistemas 

educativos expressem significativamente, os interesses das classes dominantes. 

Nao sera por isso dificil associar o tipo do regime politico dominante as proprias 

caracteristicas dos sistemas educativos prevendo-se que as caracteristicas 

assumidas pelos sistemas educativos sejam diferentes num regime 

democratico, aberto a participagao politica de todos os habitantes, num regime 

autocratico onde o poder esta concentrado num grupo restrito de servidores 

ligados ou titular do poder". 

Partindo disto vejamos, em resume, os diferentes modelos de sociedade, as 

principals ideologias e regimes politicos que dominaram em Portugal neste 

periodo e suas respectivas decisoes politico-administrativas sobre os sistemas 

educativos. 

Assim, de acordo com as ideologias dominantes e os modelos socio-



45 

organizacionais existentes, esse tempo pode ser dividido em tres periodos 

principais: os periodos liberal-monarquico (1834-1910), liberal-republicano 

(1911-1926), da Ditadura Militar e Estado Novo (1926-1933-1974). 

A— O periodo de 1834 a 1910: liberal-monarquico 

Reina uma monarquia constitucional gerida pelos liberals que ainda estao em 

conflito com as classes conservadoras apoiantes do antigo regime absolutista. 

Segundo o liberalismo, o homem e livre, tem a livre consciencia, cabe-Ihe 

escolher o mode e o estilo de vida que quer levar, a religiao do seu agrado, os 

dirigentes da nagao, estudar todos os aspectos da vida sem constrangimento 

religloso ou filosofico. Nesta concepgao, o acento e posto sobre a llberdade e 

Igualdade perante a lei e igualdade de oportunidade, que exclui a legltimidade 

do poder por heranga defendida pelos conservadores da nobreza. 

Explica-se, desta maneira, que este periodo seja dominado por uma grande 

instabilidade politica gerada pelo permanente conflito entre os absolutistas que 

defendem o poder legitime (por heranga) e os liberals defensores do poder legal 

ou racional. Mas, apesar disso, existindo uma assembleia com maioria liberal, a 

monarquia constitucional ia triunfando e as ideias liberals iam tendo eco em 

todos OS sistemas da sociedade portuguesa, incluindo o sistema educativo. 

Pelos factos relevantes que este memento apresenta, pode-se destacar neste 

tres subperiodos: de 1834 ate 1836, de 1836 a 1894 e de 1895 a 1910/11 

(Meireles-Coelho, 1996-3 e 1996-4). 

a) de 1834 ate 1836 

Apos a guerra civil em Portugal, a Convengao de Evora-Monte (1834-05-26) 

trouxe a paz social, embora o poder politico fosse debil e instavel. A extingao 

das ordens religiosas e a nacionalizagao dos seus bens transferiu para o Estado 
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encargo que ate ai nao tinha. O Estado tenta organizar-se com a divisao 

administrativa do territorio pela divisao do continente europeu em 17 distritos 

(1835-04-25). No campo da educagao, e criado o Conselho Superior de 

Instrugao Publica, orgao vocacionado para administragao das politicas 

educativas do governo. Entretanto o governo de Saldanha e Rodrigo da 

Fonseca Magalhaes pretende organizar a instrugao primaria (1835-09-07) mas 

esse governo caiu e os seus decretos foram suspenses (1835-12-02). 

Contudo, o Estado ja desempenhava um papel decisive na determinagao das 

finalidades e dos objectives do ensino, na concepgao e construgao de um 

sistema do ensino segundo os objectives da classe dominante. 0 governo 

tomava conta e organizava o ensino primario publico como assinala o Decreto 

do 7 de setembro de 1835: "art.1) A instrugao primaria compreende a leitura, a 

escritura, e os elementos de gramatica portuguesa, aritmetica, desenho linear, 

civilidade, moral, direito politico, e algumas nogoes de historia, e geografia" e 

mais adiante (Tit. II, art,1, §2.): "Todas estas escolas serao estabelecidas em 

edificios publicos convenientemente preparados por conta do Governo para 

esse fim". Nesta reforma de Rodrigo da Fonseca Magalhaes, considerada por 

muitos como a primeira tentativa de reforma do ensino basico em Portugal 

(Meireles Coelho, 1996-3; Frausto in Machado e Gongalves,1991: 268), o 

ensino apresentava a seguinte configuragao ou estrutura: Estudos menores ou 

Primeiras Letras e Instrugao Primaria Superior. O modelo da organizagao 

escolar sera centralizado, e o curriculo unico, de acordo com as aspiragoes da 

nova classe hegemonica. De acordo com a ideologia liberal, dois principios 

norteavam a reforma: a de gratidao e de obrigatoriedade. O ensino primario 

oficial e gratuito como assinala o artigo 2 do decreto de 7 de setembro de 1835: 

"Esta instrugao sera administrada gratuitamente a todos os cidadaos em escolas 

publicas para esse fim estabelecidas pelo Governo, pelas Camaras Municipals, 

ou pelas Juntas de Paroquia". 
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Quanto a obrigatoriedade, o decreto determina: "a obrigagao de a Estado 

proporcionar a todos os cidadaos a instrugao primaria, faz corresponder a 

obrigagao de os pais mandarem instruir seus fiiiios", contudo a medida ainda 

nao e coerciva. Procede-se, no entanto, com o poder de persuasao. 

Este decreto determina o numero das escolas de instrugao primaria que devem 

existir no pais, os locals onde devem funcionar, o modelo de formagao e 

recrutamento de professores primarios, dos seus deveres e direitos bem como 

das obrigagoes das familias em materia de educagao. Contudo nota-se neste 

documento uma certa desconcentragao administrativa no que diz respeito ao 

ensino primario uma vez que os destines das escolas primarias sao entregues 

as "municipalidades": construgao e manutengao das escolas, recrutamento e 

pagamento dos professores. O Titulo II, do art.2, §3 do referido decreto diz: "O 

estabelecimento, manutengao, e conservagao de todas as mais Escolas do 

Reino fica desde ja a cargo das respectivas Municipalidades, ou Juntas de 

Paroquia a que pertencem, que poderao conservar, ou despedir os actuals 

Professores, e nomear outros de novo, segundo as provas que tiverem de sua 

idoneidade." Desta forma, o professor primario e funcionario da camara 

municipal enquanto que o professor do ensino superior e da responsabilidade 

exclusiva do governo central que o recruta, o coloca e Ihe paga. 

Mas se existe uma certa descentralizagao administrativa, o caso nao se verifica 

ao nivel curricular. Nota-se, por exempio, o papel do Estado na determinagao do 

curriculo unico e de um corpo de leis que regem o ensino, na adopgao e/ou 

proibigao dos manuals escolares. Apesar do liberalismo em voga, na epoca, o 

Estado liberal nao deixa a llberdade de cada escola ou cada professor escolher 

OS manuals que julguem necessaries para a educagao das novas geragoes. 

Determina-se, dentro dos varies autores dos manuals, aqueles que devem ser 

utilizados nas escolas e proibem os que nao respondem a ideologia burguesa 

liberal. O ensino e negocio do Estado; mesmo o ensino particular submete-se 
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somente aquilo que e determinado pelo Estado, isto e, ao curriculo unico. Este 

curriculo e de cumprimento obrigatorio sob pena de castigo. O art.4, §2 do citado 

decreto e claro sobre o assunto: "os professores que abusarem do seu 

ministerio ensinando doutrinas subversivas da ordem estabelecida, imorais, ou 

irreligiosas, serao perseguidos, e punidos judicialmente." 

O mesmo decreto comegou a prestar a atengao para a educagao das meninas 

embora que fosse em lugares separados e conteudos diferentes, segundo as 

mentalidades da epoca, "declara-se que as escolas do sexo feminine serao 

objecto de um regulamento especial", dizia o decreto. 

A tentativa de Reforma de Rodrigo da Fonseca Magalhaes foi suspensa por 

Decreto de 1835-12-02. 

Apos a Revolugao de Setembro (1836-9-9), Passes Manuel vem retomar a 

tentativa de Rodrigo Fonseca de Magalhaes de reorganizar a instrugao primaria 

(1836-11-15) e organiza o ensino secundario oficial (Dec. de 1836-11-18), 

criando os liceus. 

Na reforma de Passes Manuel, o ensino primario que continua com os seus 

objectives anteriores e agora alargado a todos os escaloes da Nagao. De facto o 

Decreto do 15 de Novembro de 1836 alarga a rede do ensino primario. A 

instrugao primaria e estendida a todos os distritos de Portugal continental como 

insular. 

O artigo 4 deste decreto alem de estender a rede escolar, organiza-a 

administrativamente e determina tambem o numero dos alunos a admitir: "Alem 

das escolas estabelecidas serao criadas outras em todos os lugares, aonde 

possam comodamente concorrer sessenta meninos, pouco mais ou menos. § 1 

Para este fim fara o Governo dividir o territorio em cfrculos de instrugao 

primaria". 

O art.5 especifica e promove a formagao de professores da instrugao primaria: 
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'Was capitals dos distritos administrativos havera uma escola de ensino mutuo, 

que sera tambem Escola Normal. §1- A disposigao deste artigo compreende na 

Madeira, a cidade de Funchal, e no Arquipelago dos Agores as cidades de 

Ponta Delgada, Angra, e da Horta." 

O poder liberal preocupa-se tambem com a instrugao feminina como demostra o 

artigo 6°: "Estabelecer-se-a uma escola de meninas em todas as capitals de 

distrito administrativo". 

A reforma de Passes Manuel manteve a estrutura do ensino primario do seu 

predecessor. Quanto ao curriculo, de acordo com o Decreto de 1836-11-15, 

constava das seguintes disciplinas: as artes de ler, escrever e de contar; 2°) 

a civilidade, a moral e a doutrina crista; 3°) princfpios de gramatica portuguesa; 

4°) breves nogoes de historia, de geografia e da constituigao; 5°) desenho linear; 

6°) exercicios ginasticos acomodados a idade." 

O Decreto de 17 de novembro de 1836 constitui o prolongamento do de 15 do 

mesmo mes; trata da Reforma da Instrugao Secundaria, da autoria de Manuel da 

Silva Passes (Passes Manuel) onde sao criados oficialmente os liceus. Nota-se 

a Clara influencia franco-inglesa do iluminismo e positivismo como se revela no 

texto adaptado do preambulo desta Reforma: "Atendendo outrossim a que nao 

pode haver ilustragao geral e proveitosa, sem que as grandes massas de 

cidadaos que nao aspiram aos estudos superiores, possuam os elementos 

cientfficos e tecnicos indispensaveis aos uses da vida, no estado actual das 

sociedades..." 

Trata-se de dar maior atengao ao desenvoivimento das ciencias exactas e 

positivas bem como das artes, em detrimento da erudigao preconizada 

sobretudo pelas humanidades. Em suma, a criagao oficial dos liceus obedeceu 

a uma dupla finalidade: preparar o cidadao portugues para o ingresso aos 

estudos superiores ao mesmo tempo que reserva um pequeno lugar para a 
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formagao profissional dos que nao tenham a possibilidade de prosseguir 

estudos mais avangados. 

Este objective era quase impossivel de atingir se tomarmos em consideragao 

que nao se pode formar simultaneamente e com sucesso uma mesma pessoa 

para elite e para tecnico. Sao duas classes com objectives diferentes. Contudo 

com a evolugao economica e a organizagao geral do Estado liberal era 

necessario criar as bases para o surgimento e desenvoivimento duma classe 

media. O mesmo diploma do 17 de novembro estendia os liceus em todo o pais, 

incluindo o Ultramar onde a sua aplicagao so entrara em vigor meio seculo 

depois. 

b) De 1837 a 1894 

Assiste-se, no mundo ocidental, ao surgimento e desenvoivimento do 

capitalismo industrial e, na segunda metade do sec. XIX, a jungao do capital 

financeiro ao capital industrial, o que origina a oligarquia financeira 

caracterizada por uma espetacular proliferagao de bancos e empresas de varies 

tipos. Ao mesmo tempo vao-se esbogando, ja no final do seculo, as primeiras 

teorias de administragao de empresas e que, como iremos ver nos proximos 

capitulos, terao repercussoes, na administragao da educagao. 

Em Portugal, como em toda a Europa, continuam a triunfar as ideias liberals. 

Do ponto de vista politico assiste-se a estruturagao e consolidagao do Estado 

liberal. Apesar da instabilidade politica e da crise economica, regista-se uma 

relativa tranquilidade social e os liberals, que detem o poder politico, fazem tudo 

para a sua legitimagao e conservagao. Alias, na segunda metade do seculo, 

Portugal vai conhecer um relative periodo de desenvoivimento do capitalismo, 

conhecido por Regeneragao (1851-1890). Esta fase caracteriza-se 

principalmente pela liberalizagao da iniciativa privada, implementagao do 

ensino com mais enfase para o tecnico e o profissional, desenvoivimento da 
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industria e grande progresso material. Depois da legislagao de Mouzinho da 

Silveira, onde sao langadas as bases do Portugal moderno, da-se agora a 

consolidagao para o desenvolvimento do pais (Meireles-Coelho, 1996-3). 

Do ponto de vista da politica educativa, expande-se o ensino liceal com duragao 

de 5 anos, valoriza-se do mesmo modo, as ciencias e as letras, incentiva-se a 

alfabetizagao, langa-se um espago para a criagao de universidades, monta-se o 

sistema de formagao de professores primaries. O sector de ensino que vai 

merecer mais atengao em Portugal e o subsistema do ensino secundario, 

indispensavel para o desenvolvimento da sociedade industrializada e do 

sistema capitalista. 

Entre 1837 ate 1895, o sistema educative portugues vai conhecer varias 

pertubagoes de acordo com as varias mudangas de governos. Destacamos os 

diplomas de Costa Cabral (1844), D. Antonio da Costa de Sousa do Macedo 

(1870), de Antonio Rodrigues Sampaio (1878). 

No diploma de 1844-09-20 de Costa Cabral que reforma a instrugao publica em 

todos OS niveis existentes, a instrugao primaria publica divide-se em dois graus: 

" 1 - Grau, elementar e nacional e o 2- Grau, complementar e profissional". 

A extensao da instrugao primaria e um dos reflexes da ideologia liberal na 

medida em que a educagao nao so servira de instrumento de transmissao de 

valores burgueses como igualmente de apoio a nova sociedade burguesa no 

poder: o cidadao deve saber ler e escrever para melhor conhecer os valores da 

sua sociedade, os seus deveres politicos e morais; mas tambem deve aprender 

um oficio necessario para o desenvolvimento da sociedade capitalista que, cada 

vez mais, exige uma mao de obra qualificada. Alias, o Projecto-Lei desta 

reforma foi aprovado pela Assembleia cujos deputados eram, na sua maioria, 

liberals, embora de varias tendencias. 

A fungao de reprodugao capitalista que a escola capitalista esta 



52 

desempenhando agora, obriga o Estado a tomar medidas mais rigorosas ate 

coercivas, tendentes a obrigatoriedade da instrugao primaria a todas as 

criangas. O art. 32- do decreto citado recomenda que "os pais, Mores, e outros 

quaisquer individuos residentes nas povoagoes em que estiverem colocado as 

escolas de instrugao primaria, ou dentro de um quarto de legua em 

circunferencia deles, deverao mandar instruir, nas mesmas escolas, os seus 

filhos, pupilos ou outros subordinados desde os 7 anos ate aos 15 anos de 

idade (...). Os que faltarem a este dever serao sucessivamente avisados, 

intimidados e repreendidos pelo Administrador do Conselho; e ultimamente 

multados, desde 500 ate 1$000 reis. Esta disposigao sera observada todos os 

anos nos primeiros tres meses do ano lectivo." 

Para o cumprimento cabal desta disposigao legal, o Estado liberal complementa 

esta medida por penas especificas, como assinala Frausto (Machado e 

Gongalves, 1991: 269) como a incorporagao no exercito dos que nao souberem 

ler e escrever, tres anos apos a publicagao do decreto, a suspensao dos direitos 

politicos aos encarregados da educagao cujos educandos nao souberem ler e 

escrever ate 15 anos de idade e a suspensao de todos os direitos politicos aos 

analfabetos seis anos, apos publicagao do referido decreto. Ao mesmo tempo o 

decreto da prioridade no emprego para quern sabe ler e escrever. 

Como as anteriores, esta reforma continua com a tentativa de descentralizagao 

administrativa do ensino primario, entregando-o ao cuidado dos municipios e 

freguesias, mantendo o curriculo centralizado ou unico. 

De acordo com o Decreto de 1844-09-20 (Tit.l, Cap.I, art.1), este curriculo 

compreendia, no 1 - Grau, os seguintes objectivos e disciplinas: "Ler, escrever e 

contar; princfpios gerais de moral; doutrina crista e civilidade; exercicios 

gramaticais; principios de coreografia e historia portuguesa". No 2- Grau, 

constavam, "alem dos objectivos do 1^ Grau, a gramatica portuguesa; desenho 
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linear; geografia e historia geral; historia sagrada do antigo e novo testamento; 

aritmetica e geometria com aplicagao a industria". 

O Decreto de 1844-09-20 constitui um verdadeiro regulamento das escolas pelo 

Estado que as controla e se reserva o direito exclusive de as gerir como refere o 

seu art. 2: "A extensao das materias e o metodo de as ensinar, bem como o 

numero de ligoes de cada semana, sera regulado por determinagao do governo, 

segundo o que mais convier ao bem da instrugao e as diversas circunstancias". 

Quanto ao ensino secundario, vigora a politica educativa tragada pelo decreto 

do Passes Manuel. Nesta perspectiva, como escreve Sergio Campos (Fundagao 

Calouste Gulbenkian, 1992), "com o diploma de Costa Cabral de 1844, os 

estudos liceais passam a corresponder a via de ensino necessaria para 

ingresso nas escolas superiores e a formagao prioritaria para acesso a carreira 

de funcionario publico, objectivos estes que vamos encontrar inalteraveis ate 

fins do seculo XIX". 

Esta reforma foi suspensa e, em 1870, saiu um outre projecto educative, por 

Decreto de 1870-8-16 do D. Antonio da Costa Sousa de Macedo. 

Nesta reforma, mantem-se a estrutura do ensino primario em dois graus. Nota-

se uma ligeira alteragao nos objectivos: o primeiro grau, elementar e 

considerado geral e necessario a todos os Portugueses; o 2- grau, 

complementar constitui as bases de um ensino profissional diverse. 

Pela primeira vez, a obrigatoriedade do ensino primario do 1- grau e estendida 

aos todos Portugueses de ambos sexos, dos 7 aos 15 anos de idade. O mesmo 

decreto regulamenta a idade escolar de 5 aos 15 anos. 

Em 1878, saiu uma outra reforma da autoria de Rodrigues Sampaio (carta-lei de 

1878-5-2) que nao trouxe grandas mudangas tanto na estrutura como nos 

ojectivos do ensino. A inovagao introduzida e a idade escolar obrigatoria, dos 6 

aos 12 anos. Essa obrigatoriedade vira a ser reforgada na Reforma de Hintze 
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Ribeiro: Decreto de 1894-12-22. 

c) de 1894 a 1910/11 

A monarquia constitucional continua em vigor; mas denota-se ja as influencias 

das ideias novas: republicanas, anarquistas, utopistas e mesmos socialistas. 

Assiste-se, do ponto de vista politico, a luta de contraries: pouco a pouco os 

oposltores ao regime monarquico vao ganhando apoio das populagoes. 

Do ponto de vista economico, Portugal e dos paises mais atrasados da Europa. 

A maioria da sua populagao, apesar da recente Regeneragao, continua a viver 

em condigoes miseraveis, conta com a maior taxa de analfabetismo da Europa; 

ha pouca industria, contrariamente aos outros paises da Europa e aos EUA 

onde o capitalismo tinha atingido um grande desenvolvimento. Com o 

desenvolvimento do capitalismo na Europa Ocidental e nos Estados Unidos de 

America, desenvolvem-se as teorias classicas de administragao. Portugal tentou 

apanhar o comboio mas ficou no caminho, limitando-se a uma agricultura 

precaria e um comercio debilmente tradicional, situagao que tera a suas 

repercussoes no sistema educative. 

Como vimos, o sistema politico portugues era assegurado por liberals mas os 

republicanos, socialistas e outras tendencias ja se faziam sentir no Parlamento. 

A nascente e debil burguesia necessitava de crescer e fortalecer-se para melhor 

desempenho na resolugao dos multiples problemas do pais. Nesta optica, 

sendo a escola o mais forte aparelho ideologico do Estado, como afirma 

Althusser (1980), compreende-se a proliferagao, neste periodo, de reformas ou 

alteragoes do sistema educative. Destacamos algumas dessas reformas, ao 

longo deste trabalho. 

— A Reforma do Ensino secundario de 1895, contida no Decreto do 14 de 

Agosto, manteve os fins educativos deste subsistema: aquisigao metodica e 

progressiva de determinado saber para entrada a instrugao superior. 
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— Pelo Decreto do 14 de setembro de 1895 da Direcgao publicavam-se os 

programas do ensino secundario onde consta o programa de Historia como 

disciplina autonoma, separada da Geografia. 

— No mesmo ano, o Decreto do 26 de setembro estabelecia a relagao de livros 

adaptados para o ensino de liceus, incluindo os de Historia. 

A Reforma de 1895 trouxe uma das maiores inovagoes no sistema educative 

portugues. Ela introduziu, pela primeira vez o regime de classes contrariamente 

ao regime de disciplinas que vigorava antes desta reforma. Apesar da 

resistencia a inovagao por parte dos conservadores, a medida acabou por 

triunfar e continua ate hoje. 

— No Decreto de 1895-06-18 de Joao Franco, o ensino primario continua 

dividido em 2 graus. O I- grau e constituido por 3 classes e o II- grau pela 4-

classe. Com a aplicagao do regime de classes, nota-se um desenvolvimento da 

organizagao e administragao escolar: existem documentos normativos para 

assegurar o bom funcionamento das escolas. No que diz respeito a politica 

educativa, o decreto em questao continua com o principle de obrigatoriedade da 

instrugao primaria do primeiro grau, estendida para todas as criangas dos 6 aos 

12 anos de idade. 

— Em 1897, reorganizou-se o ensino primario pelo Decreto do 18 de Margo. 

— Enfim, o diploma de 1901-09-19 de Hintze Ribeiro regulamentava, de novo, o 

ensino primario, mantendo, contudo, a sua estrutura anterior, ao mesmo tempo 

que continuava a vigorar o principle de obrigatoriedade para todas as criangas 

de ambos sexos, com idade dos 6 aos 12 anos, exceptuando as criangas 

residentes a mais de 2 km de uma escola gratuita, publica ou particular, 

permanente ou temporaria. 

Qual e a situagao do ensino em Angola, neste periodo de turbulencia politica em 
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Portugal? Esta questao encontrara um esbogo de resposta nas paginas a 

seguir. 

A situagao em Angola, neste periodo 

Nesse memento Angola estava sob administragao portuguesa e chamava-se 

Provincia Ultramarina portuguesa. Ao contrario das colonias de outras potencias 

europeias em Africa negra, Angola era ao mesmo tempo uma colonia de 

povoamento e de exploragao enquanto que as outras colonias das outras 

potencias colonials eram simplesmente de exploragao. Sendo colonia de 

povoamento, considerava-se prolongamento do Portugal. Dai, o paralelismo 

entre os acontecimentos em Portugal e sua derivagao em Angola. Todas as 

inovagoes surgidas no sistema social portugues encontravam o seu eco em 

Angola. 

Durante este periodo, a estratificagao social deste territorio apresentava uma 

configuragao especifica. 

No tope estava uma classe ou camada de funcionarios publicos Portugueses 

civis ou militares e de religiosos ligada a classe hegemonica metropolitana. 

No meio, vinha a camada de "colonos", estrangeiros, sobretudo europeus e 

maioritariamente Portugueses radicados em Angola quer como aventureiros em 

busca de fortuna, quer como degredados expulsos do continente por crimes de 

varia ordem. Esse grupo constituiria a classe media do territorio. 

Enfim, na base que constituia a maioria da populagao, encontravam-se os 

indigenas, de raga negra, divididos em diferentes etnias, dedicando-se quer a 

agricultura, quer a pesca, a pastoricia ou ao artesanato. Pouco a pouco, com o 

processo de socializagao empreendido pela educagao colonial verificava-se 

uma incipiente mobilidade social e alguns indigenas iam mudando, pouco a 
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pouco de estatuto social. 

Porem, toda a legislagao portuguesa da epoca ira, na sua aplicagao, ter em 

conta essas especificagoes nao menos complexas. 

O nascimento do ensino primario oficial em Angola: Decreto de 

1845-08-14. 

a) Antecedentes: quatro factos relevantes contribuiram ao surgimento dele. 

— Em 1834, a Convengao de Evora-Monte (Portugal) pos fim a guerra civil em 

Portugal. Com a paz, as atengoes dos governantes Portugueses sao agora mais 

viradas para os grandes problemas das colonias, prestando se mais atengao ao 

ensino. 

— No mesmo ano ha uma nova expulsao de Angola das ordens religiosas e 

missionarias que detinham o exclusive do ensino: fecharam-se todas as 

actividades religiosas, incluindo o ensino missionario. 

— Existia dentro da populagao portuguesa de Angola duas tendencias: uma que 

defendia o ensino ligado as actividades missionarias e outra que preferia um 

ensino laico desligado da missionagao e pertencente totalmente ao Estado 

conforme a moda em vigor na Europa, daquele tempo. 

— Enfim, as atengoes dos governantes de Lisboa comegaram a virar-se para o 

Ultramar e, e neste decreto, que e concebido o ensino oficial nas colonias, como 

aparece no art. 36 do Decreto do 15 de novembro de 1836: "Nas provfncias do 

Ultramar alem das disposigoes especiais que fleam estabelecidas, sera este 

decreto aplicado convenientemente, removidos os inconvenientes de localidade 

por decretos do Governo". E o art. 37 do mesmo decreto conclui: "Assim no 

Continente como no Ultramar tiavera em cada concelho uma comissao 

Inspectora da Instrugao Primaria, composta do administrador do concelho, que 
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sera o presidente; de um vagal nomeado pela camara, e do comlssario da 

Universidade, que servira de secretario; e sera um professor que residir no 

concelho, nomeado pela Diregao Geral, e no Ultramar pelo Conselho Provincial. 

Esta comissao durara pelo tempo das camara mmunicipals e quando foram 

renovadas poderao ser nomeadas as mesmas pessoas; as suas fungoes 

inteiramente gratuita^'. Este artigo, apresenta, de facto, um esbogo da 

organizagao/gestao escolar da epoca e langa as bases para a concepgao do 

ensino oficial no Ultramar cujo nascimento surgira muito mais tarde. E tambem 

notavel a preocupagao de criagao de liceus no Ultramar, nesta Reforma de 

Passes Manuel. A proposito, o art. 40 do Decreto do 17 de novembro de 1836 

estipula: "Em cada uma das capitals dos distritos admlnlstrativos do continente 

do reino, e do ultramar havera um liceu que sera denominado Liceu Nacional 

de... o local onde for estabelecido". Ja se nota o caracter centralizado dos 

liceus. 

b) Surgimento do Ensino Primario Oficial em Angola 

Em Angola e demais "provincias ultramarinas", o ensino primario de Estado 

toma raiz somente em 1845, como diz Santos (1970): "O ensino oficial surge em 

Angola nos meados do seculo XIX. Considera-se como ponto de partida, o 

Decreto de 14 de agosto de 1845, assinado por Joaquim Jose Falcao." E, mais 

adiante, Santos (1970) acrescenta: "As providencias (anteriores) so se 

consolidaram depois da publicagao do decreto que criava a instrugao publica 

em Angola e demais provincias ultramarinas em 1845, e que da comego a sua 

estruturagao, embora viesse a ter desenvolvimento demorado e execugao 

lenta." 

De facto, se pelo Decreto de 1836 foi concebido o ensino oficial, a sua 

concretizagao, em Angola, so acontece em 1845. Uma vez mais pode-se 

constatar, com este facto, a distancia entre as declaragoes de intengao dos 
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politicos e a sua concretizagao. Por outre lade, o Decreto de 1845-08-14 veio a 

conciliar as duas tendencias acerca do ensino que existiam no seio da 

populagao europeia que vivia em Angola naquela altura: a tendencia 

conservadora e a inovadora, como caracteriza Santos (1970): "O decreto de 

1845, procurou dar satisfagao as exigencias da populagao civilizada e tentou 

harmonizar as duas correntes, dando a cada uma delas o valor que na 

realldade tInha e a satisfagao a que aspirava. Procurou igualmente fixar a 

responsabilidade do Estado no campo educative e organizou o ensino em dois 

graus: o elementar e o principal." 

Com este decreto, fundou-se a Escola Principal de Instrugao Primaria de 

Luanda e o estabelecimento do Conselho Inspector da Instrugao Primaria. 

A partir desta data, a rede escolar ia-se alargando pouco a pouco de acordo 

com a evolugao demografica do estrato social a que era destinado o ensino 

estatal, isto e os filhos de Europeus vivendo em Angola. O mesmo Santos (1970: 

86) faz notar que "nada dizia ainda respeito ao ensino dos natives, pois 

destinava-se quase exclusivamente aos Europeu^'. 

De 1845 ate 1850, a rede escolar evoluiu duma maneira significativa de acordo 

com OS interesses da classe dominante. 

Conforme assinala Santos (1970), em 1845 e 1846, foram, respectivamente 

homologadas a Escola Principal de Instrugao Primaria de Luanda e a Aula de 

Instrugao Primaria de Benguela, ambas com mais de 51 alunos e prosseguiu-se 

a operagao, numa primeira fase, ate 1850, criando ou homologando as escolas 

de Encoje com 20 alunos e 1 professor, (Margo de 1847), Duque de Braganga 

(hoje Kalandula) com 36 alunos e 1 professor em Fevereiro de 1848, Muxima 

com 52 alunos e 1 professor, (Julho de 1848), Calumbo com 10 alunos e 1 

professor (Julho de 1849), Mogamedes (hoje Namibe) com 5 alunos e 1 

professor em Outubro de 1849 e Pungo Andongo com 27 alunos (Abril de 1850). 
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No fim da 1- metade do seculo XIX, o ensino de Estado contava ja com 8 

escolas primarias, numero que ira aumentar significativamente ate final do 

seculo. 

O Relatorio do Ministro e Secretario dos Negocios da Marinha e Ultramar, Joao 

de Andrade Corvo, apresentado na sessao legislativa de 1875 (Santos, 1970) 

mostra nao so a evolugao da instrugao publica em Angola bem como apresenta 

alguns objectivos do ensino e coloca ja alguns problemas inerentes a um 

sistema educative tais como: o insucesso escolar, a taxa de abandono e mesmo 

a qualidade do ensino e do professor. A titulo de exempio de abandono, 

segundo o mesmo relatorio, em 1863 Angola contava ja com 24 escolas oficiais 

e 914 alunos; numero que baixou para 542 em 1873! 

O curriculo era mera reprodugao do transmitido em Portugal. Vigorava, 

inicialmente, o regime de disciplina. Mais tarde, com a Reforma de 1894, ira 

optar-se paulatinamente o regime de classes ou ano de escolaridade. Durante 

todo o tempo que durara a colonizagao, os curriculos de Portugal serao 

aplicados integralmente em Angola com um certo atraso, geralmente, por razoes 

de ordem administrativa. 

A aplicagao dos decretos emanados de Portugal, tendo em conta as condigoes 

especificas de Angola significa, simplesmente, a procura de meios e metodos 

especificos, adaptados ao meio ambiente/social para o cumprimento integral 

daquilo que e hierarquicamente estipulado e nao a alteragao do decreto. Neste 

contexto a escola e meramente reprodutora. 

A proposito, Santos (1970: 191) confirma: "nomeou-se uma comissao para fazer 

o estudo e apreciagao dos compendios escolares a adaptar, fixar a epoca de 

ferias, de exames, os programas de ensino, as disciplinas componentes da 

instrugao secundarias, a organica dos exames". 

Os metodos foram sempre determinados por diplomas legais. O diploma do 7 de 
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setembro de 1836 determinava ja o use dos metodos de Lancaster ou de ensino 

mutuo: "O metodo geralmente adoptado nas escolas estabelecidos pelo 

Governo, sera o de Lencaster — ou Ensino Mutuo — com os melhoramentos de 

que for susceptfvel". Mais tarde, adoptou-se em todas as escolas o Metodo de 

Joao de Deus. Santos (1970: 195) escreveu a proposito: "Exigia-se o diploma 

de habilitagao pedagogica passado pela Escola Normal de Lisboa e a prova de 

saber aplicar o metodo de Joao de Deus". 

No inicio, o ensino primario oficial era destinado aos filhos dos europeus, elites 

ou elementos da classe media da Provincia. Este facto compreende-se pela 

necessidade do Estado incutir nas criangas as ideias, valores, virtudes e 

sentimentos Portugueses. Os natives contentavam-se com o ensino rudimentar 

dado nas missoes. Repare que, enquanto nas escolas oficiais se preparava a 

futura "elite" da provincia, nas missoes transmitia-se a ideologia metropolitana 

como a religiao, alguns valores e atitudes como a submissao a autoridade, 

preparando, deste modo, a futura classe dominada. 

Mas esta discriminagao no ensino do Estado comegou a preocupar alguns 

dirigentes Portugueses do fim do seculo XIX que ja reclamava pela massificagao 

do ensino primario elementar: isto e estender a instrugao primaria aos negros. 

Por exempio, o Relatorio de Joao de Andrade Corvo, Ministro e Secretario dos 

negocios da Marinha e Ultramar, apresentado na sessao legislativa de 1875, 

(Santos, 1970), dizia o seguinte: "A indolencia, a preguiga de que sao acusados 

OS pretos acabara quando a liberdade Ihes houver criado novas necessidades e 

o sentimento da propria independencia. Nao nos diz a historia que muitas ragas 

que ocupam hoje o grau mais elevado na escala da civilizagao se achavam num 

estado semelhante aos das ragas africanas, quando Ihes faltavam a liberdade? 

E precise educar e instruir a populagao indigena das nossas provfncias 

ultramarinas em vez de a oprimir e explorar. Liberdade, educagao, justiga, eis as 
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fontes donde deve dimanar a grandeza e a prosperidade das nossas Colonias. 

Nao tern ate hoje caminhado a instrugao a par da riqueza em Angola, e esse e 

um mal que demanda pronto remedio". 

Com o triunfo dos regimes liberais em Portugal aparecem essas ideias 

revolucionarias. Em Angola, aplicam-se as mudangas surgidas em Portugal e 

manifestam-se pequenos progresses em materia de ensino. 

No fim da monarquia vigorava com sucesso a ideia da difusao de instrugao no 

seio da populagao africana, como testemunha o discurso da tomada de posse 

do Governador de Angola, Henrique Mitchel Paiva Couceiro (Santos, 1970: 217) 

aos 1907-6-17: "As minhas atengoes acompanharao a raga natural do pais no 

sentido de protege-la e chama-la aos habitos de trabalho, obtendo por esse 

modo nao so o complemento indispensavel da obra economica, que sem auxflio 

indigena nao seria realizavel, mas cumprindo ao mesmo tempo o alto dever 

moral da nagao civilizadora que pelo trabalho, educa e disciplina e pelo 

trabalho, promove a evolugao para menos barbaros costumes, no cumprimento 

da missao humanitaria a que Portugal nao quer nem mesmo saberia faltar." E 

mais adiante: "Temos de valorizar a provincia empregando como meios, o 

pessoal cientifico e a instrugao difundida por este pais, principalmente a 

profissional e a tecnica utiiitaria..." 

A perspectiva de Paiva Coceiro, apresenta-se mais como economicista do que 

como culturalista. Para ele a finalidade da instrugao e a formagao de uma mao 

de obra instruida para melhor produtividade. Contudo, esta perspectiva constitui 

um forte motive para o alargamento da rede escolar do ensino primario oficial, 

em Angola. 

* * 
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B — O periodo de 1910 a 1926: a Primeira Republica 

(periodo iiberal-republicano) 

No campo politico, a republica veio substituir a monarquia. Mas, quer por falta 

de experiencia governativa dos republicanos, quer por causa das crises 

economicas e a miseria do povo, agravadas pela 1- Guerra Mundial, a 1-

Republica portuguesa conheceu um periodo de instabilidade politica fora do 

normal. Registaram-se sucessoes rapidas e anormais de governos, lutas 

interpartidarias, miseria, revoltas e assassinios de governantes... etc. (Meireles-

Coelho, 1996-4). 

A ideologia e caracteristica de todas as revolugoes e a instauragao da republica 

trouxe a ideologia nacionalista republicana. De acordo com as teorias de 

reprodugao social o ensino republicano serviu de aparelho de reprodugao de 

relagoes socials e de relagoes de produgao, legitimando, assim, a ordem 

estabelecida: a ideologia republicana. 

Isilda Mendes (Fundagao C. Gulbenkian, 1992: 87), escreveu: "A apologia do 

ensino foi uma das preocupagoes dos governos republicanos, uma palavra-

chave na propaganda republicana, uma tentativa de, atraves do ensino, 

consolidar a ideologia republicana." 

Luisa Cortesao (1988: 15-16) considera este periodo como um periodo de 

grandes iniciativas respeitante a cultura e educagao do povo: "sente-se que, 

durante toda a 1- Republica, uma atitude generosa e romantica, talvez mesmo 

utopica, esteve presente em muitas decisoes. A aposta na dignificagao do 

homem e na sua promogao moral e social atraves da educagao manifestou-se 

em inumeras situagoes. Por isso, o combate ao analfabetismo, a difusao da 

cultura popular e o empenhamento na educagao transformaram-se numa 

bandeira que uniu na actuagao muitos republicanos. (...) Explodiram nesta 
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epoca iniciativas, quer a nivel oficial quer de indole mais ou menos particular, de 

combate ao analfabetismo, de educagao e cultura popular, a par de 

significativas reformas a nivel do sistema educative." 

O ensino tem como finalidade a formagao do Homem Novo republicano, esse 

homem harmonioso, esse cidadao portugues inteligente, saudavel, trabalhador 

e patriota. 

Em 1911, saiu uma reforma do ensino primario onde sobressai a ideologia 

republicana caracterizada, principalmente, pela liberdade, anticlericalismo, 

ateismo pratico e um forte nacionalismo. 

O Decreto de 1911-03-29 de Antonio Jose de Almeida estipulava o seguinte: "O 

homem vale, sobretudo, pela educagao que possue, porque so ela e capaz de 

desenvolver harmonicamente as suas faculdades, de maneira a elevarem-se-

Ihe ao miximo em proveito d'ele e dos outros... Portugal precisa de fazer 

cidadaos, essa materia prima de todas as patrias, e, por mais alto que se afirme 

a sua consciencia colectiva, Portugal so pode ser forte e altivo no dia em que, 

por todos OS pontes do seu territorio, pulule uma colmeia humana, laboriosa, e 

pacifica, no equilibn'o conjugado da forga dos seus musculos, da seiva do seu 

cerebro e dos preceitos da sua moral." 

No mesmo decreto e bem marcado o caracter socializador do ensino primario 

republicano: "Ora o laboratorio da educagao infantil esta para as camadas 

populares, sobretudo, na escola primaria, e e la que verdadeiramente se ha de 

formar a alma da patria republicana. 

Nota-se, tambem, alem da laicidade, um aberto anticlericalismo no ensino, como 

comprova o decreto de 1911-03-29: "A Republica libertou a crianga portuguesa, 

subtraindo-a a influencia jesuistica, mas precisa agora de a emancipar 

definitivamente de todos os falsos dogmas, sejam os da moral ou os de ciencia, 

para que o seu espirito floresga na autonomia regrada, que e a forga das 
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civilizagoes... A religiao foi banida da escola. Quern quiser que a de a crianga, 

no recanto de lar, porque o Estado, respeitando a liberdade de todos, nada tem 

com isso. A moral das escolas, depots que a Republica se fundou, so tem por 

base OS preconceitos que regulam a justiga entre os homens e a dignidade dos 

cidadaos. Varre-se da pedagogia nacional todo o turbilhao de misterios, de 

milagres e de fantasmas que regulavam, ate entao, o destine mental das 

criangas." 

Nesta reforma de 1911, o sistema de ensino compreende: o ensino infantil, o 

primario, o secundario e o superior. 

O ensino primario era dividido em 3 graus: o primario elementar, com duragao 

de 3 anos, para as criangas dos 7 aos 10 anos; o primario complementar, com 

duragao de 2 anos, para as criangas de 10 aos 12 anos e o primario superior, 

com duragao de 3 anos, para as criangas a partir dos 11 anos. 

A reforma republicana do ensino secundario (decreto 4.650 do 1918-07-14; dec. 

4.799 do 1918-09-08 e dec. 5.002 do 1918-11-27) tinha como objective "a 

aplicagao pratica, na intengao e na linguagem, dos ideals do movimento 

republicano". O decreto 5.029 do 1918-12-1 realgava a finalidade da educagao 

no regime republicano: "O valor dum povo, o seguro caminhar na senda do 

progresso, a intensa vibragao de patriotismo, a harmonia de intuitos capaz de 

conduzir a finalidade historica duma raga, tem uma e so uma origem, um e so 

um fundamento imutavel atraves dos tempos, constante em todas as 

civilizagoes: o ensino". 

O decreto de 1919-03-29 preconizava o ensino elementar obrigatorio para as 

criangas dos 7 aos 14 anos, com as mesmas excepgoes estabelecidas em 1901. 

O decreto 5.787-B de 1919-05-10, de Leonardo Coimbra, regulamentado pelo 

decreto 6.137 de 1919-09-29, alterava a estrutura do ensino primario 

republicano em 3 graus: o infantil, o primario geral de 5 classes e o primario 
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superior de 3 classes. Nota-se que o infantil faz agora parte integrante do 

primario, logo e obrigatorio. O Estado republicano toma conta, com objectives 

bem determinados, da educagao das criangas antes da sua idade escolar. 

Os principios que norteavam o ensino republicano eram: 

— a gratuitidade para todo o ensino primario, como afirma Cortesao (1988: 16): 

"A titulo de exempio podera referir-se a reforma do ensino primario que se 

iniciou ainda em 1911 com importantes alteragoes em 1919, em que foi criado o 

ensino pre-primario oficial e o primario geral e superior inteiramente gratuitos"; 

— um segundo principio e o da obrigatorledade do ensino primario geral: "A 

obrigatorledade do ensino primario geral termina com a obtengao do certificado 

de estudos da escola primaria e com a idade minima de 12 anos" (art. 8); 

— um terceiro principio a assinalar e o regime de coeducagao para todos os 

niveis: criagao das turmas mistas, rompendo assim com o preceito platonico 

(Platao, Leis, 794c) que preconizava a separagao de turmas na base do sexo; 

— outros principios eram o pragmatismo, o profissionalismo e o espirito critico. 

O mesmo documento remetia a gestao das escolas a uma junta escolar do 

concelho. Em suma a primeira Republica portuguesa fez do ensino um culto. 

Situa9ao em Angola, neste periodo. 

Em Angola, surge, neste periodo republicano, o primeiro liceu, estabelecimento 

do ensino secundario estatal que pela primeira vez vai fazer face aos 

seminaries catolicos geralmente opostos a ideologia republicana. Segundo 

Santos (1970: 226), por Portaria n- 51 de 22 de fevereiro de 1919, criava-se, em 

Luanda, "o Liceu Central de Angola; que viria a ser, mais tarde, o Liceu Nacional 

Salvador Correia"; hoje Escola de Base do III Nivel Mutu-ya-Kevela. 

De facto, em 1861, abriu-se o seminario de Luanda mas arrancou 
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definitivamente, somente, a partir de 1907. Ele jogava o papel de ensino 

secundario, embora destinado a formagao dos sacerdotes. 

Com o aumento da populagao europeia na colonia e para se evitar que a 

formagao da elite continuasse a ser feita na metropole com todos os custos que 

a operagao exigia, viu-se a necessidade de implantar o liceu em Angola. 

Um diploma de 1919-02-22 publicava o texto legal que regulava o exercicio da 

"Instrugao Secundaria em Angola". 

Segundo Santos (1970), na primeira parte deste diploma tratava-se da 

organizagao do Liceu Central de Angola e, na segunda, ordenava-se o exercicio 

do ensino secundario particular. 

A partir desta data ate 1974/75, o ensino primario e secundario, em Angola, ira 

crescer de acordo com as normas e criterios determinados pelo poder central de 

Lisboa. 

* * 

C — O periodo de 1926-1974: a Ditadura Militar e o Estado Novo 

Caracteristicas gerais do periodo: factos relevantes (Meireles-Coelho, 1996-5 e 

1996-6): • Crise economica internacional como consequencia da 1- guerra 

mundial (1926) com repercussoes socio-politicas em Portugal; • Aparecimento 

de regimes fascistas e nacionalistas, na Alemanha, Italia, Espanha e Portugal; • 

Fortalecimento do comunismo russo e desenvolvimento do Movimento Operario 

Internacional e Comunista; • Em Portugal proclamagao da Carta Colonial e do 

Estado Novo; • Segunda guerra mundial; • Independencia dos Paises Africanos 

(d^cada de 60); • Guerras colonials portuguesas em Africa; • Queda do Estado 

Novo. 

Todas essas circunstancias vao influenciar a politica portuguesa com 

repercussoes directas no seu principal aparelho ideologico: a educagao cujos 
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efeitos se farao sentir no curriculo de historia. Como foi a visao do ensino e da 

hist6ria no regime da ditadura portuguesa? 

Por questoes metodologicas subdividimos esse meio seculo de salazarismo em 

tres sub-periodos, dependendo das caracteristicas poiiticas dominantes: a) de 

1926 a 1935, b) de 1936 a 1968 e c) del 968 a 1974. 

a) De 1926 a 1935 

Neste periodo, reina o chauvinismo ou ultranacionalismo conducente ao 

fascismo. Contrariamente a Primeira Republica, a actual classe dirigente e 

composta por elementos ligados a antiga nobreza da defunta monarquia e do 

clero. Compreende-se, deste modo, que houvesse um retrocesso da sociedade 

em termo da evolugao democratica. Por outro lado, explica-se o regresso a 

religiao catolica como suporte ideologico do regime. Com a proclamagao da 

Constituigao Politica da Republica portuguesa de 1933, foi institucionalizado o 

novo regime chamado Estado Novo (Decreto 22.241 de 22 de fevereiro de 

1933). 

O Estado Novo e um Estado autoritario, paternalista e corporativista, fortemente 

centralizado, cujo credo assenta na trilogia de "Deus, Patria e Familia". Este 

modelo centralizado vai refletir-se em todos os aspectos da vida social, com 

maior peso nas organizagoes escolares. 

Neste espago de tempo, onde reina o modelo burocratico, por excelencia, foram 

tomadas varias medidas educativas a imagem do regime. Destacam-se as 

seguintes: 

— O decreto 12.425 de 1926-10-02 reformula o ensino liceal reduzindo-o de 7 

para 6 anos. Como consequencia, o curso complementar das letras tem duragao 

de 1 ano e designa-se Curso Preparatorio de Letras. Este decreto e 

complementado pelo da Direcgao Geral da Instrugao Publica de 1926-11-02 

que faz uma reorganizagao dos programas de ensino orientada agora, como 
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afirma Borges (Fundagao C. Gubenkian, 1992: 119), por "um criterio pedagogico 

da economia, tentando evitar a superabundancia de materias, a sobrecarga 

horaria e a fragmentagao dos conhecimentos". 

Pois, a economia do tempo e um reflexo da crise economica que se vive no 

mundo e no pals. 

— O decreto-lei 13.619 de 1927-05-17 de Jose Alfredo Mendes de Magalhaes 

estrutura o ensino basico em 3 categorias: um ensino infantil (dos 4 aos 7 anos 

de idade), um ensino primario elementar (dos 7 aos 11 anos), um ensino 

primario complementar (dos 11 aos 13 anos). Constata-se, neste decreto a 

redugao da escolaridade obrigatoria de 5 para 4 classes, o estabelecimento do 

regime de separagao de sexos, de acordo com a moral catolica, aliada 

ideologica do novo regime politico, a extingao do ensino primario superior a fim 

de, como diziam os mentores do poder, "evitar nos liceus uma acumulagao 

excessiva de alunos que so concorre para prejudicar o ensino" (Machado e 

Gongalves, 1991: 276). Rompeu-se com a tentativa de massificagao do ensino 

primario e profissional preconizados pela 1- Republica e reintroduziu-se o 

regime elitista e selective no ensino. Todavia, o decreto 13.619 de 1927-05-17 

do Ministerio da Instrugao Publica, reformulou o ensino primario, avangando 

como principal razao alargar o ensino primario em rede como em duragao para 

favorecer a educagao duma maior populagao. 

— O decreto-lei 18.883 de 1930-09-27, faz uma nova remodelagao dos 

programas sob o signo da uniformizagao e normalizagao das materias e do seu 

ensino. A tentativa de controlar e uniformizar o ensino e muito forte, limitando 

quase absolutamente a liberdade do tratamento das materias. 

— O decreto-lei 19.605 de 1931-04-15, esclarece duvidas quanto a qualidade 

de livros escolares. 

— O decreto 20.369 de 1931 -10-08, faz uma nova "profunda remodelagao" dos 
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programas de ensino secundario. 

— O decreto 25.414 de 1935-05-28, reforma de novo o ensino liceal sem efeito 

uma vez que esta reforma ficou ultrapassada antes da sua aplicagao pela de 

1936. A finalidade do ensino secundario era incutir no aluno uma formagao 

geral e prepara-lo para o ensino superior. Deste modo recuamos aos tempos da 

monarquia (Decreto do Ministerio da Instrugao Publica de 1931-12-18). 

b) De 1936 a 1968 

As reformas sao poucas, neste periodo. Com excepgao da Reforma de 1936, as 

restantes sao moras alteragoes de ordem tecnica. 

Do ponto de vista politico, assinala-se a consolidagao do Estado Novo, desde a 

Constituigao de 1933, caracterizado por um Estado nacionalista corporativista, 

um regime fortemente autoritario, conservador dos valores cristaos catolicos. A 

religiao catolica, como religiao tradicional, e, na pratica, a ideologia do Estado, 

apesar da Constituigao reconhecer um Estado laico. 

Por outro lado, neste periodo da ditadura surgiram, no piano internacional, 

varias perturbagoes que tiveram um impacto negative na vida social do Portugal, 

nomeadamente: a II Guerra Mundial (1939-1945) que origina um isolamento da 

nagao ao mesmo tempo que provoca a desmoralizagao das pessoas, o 

aparecimento do bloco comunista internacional e a guerra fria (quer ideologica, 

quer armada), as ideologias e independencias africanas na decada de 60 e as 

guerras de libertagao das colonias portuguesa de Africa a partir de 1961. 

Todos esses acontecimentos tiveram influencias no discurso politico deste 

periodo, discurso esse que se refletiu no sistema educative. 

Quanto ao sistema educative neste periodo, destacam-se alguns factos: 

• Com o decreto-lei 1.941 de 1936-04-11, de Carneiro Pacheco, o ensino 

primario e reduzido a dels graus: elementar e complementar. O ensino 
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elementar compreende 3 classes e o complementar, 2 classes. Nota-se que a 5-

classe e de ambito regional, utiitario e do sentido economico-social, equiparada 

ao ensino profissional. Esse decreto mantem os principios da obrigatorledade e 

uniformidade do ensino primario elementar como refere o art. 1- da lei 1.569: "o 

ensino elementar e uniforme para cada sexo e obrigatorio para todos os 

Portugueses, fisica, e mentalmente saos, entre os 7 e os 12 anos" e a lei 1.969: 

"os responsaveis pelo nao-cumprimento da obrigatorledade escolar serao 

sujeitos a um sistema eficaz de sangoes directas e indirectas". 

O Ministerio da Instrugao Publica passa a designar-se Ministerio da Educagao 

Nacional, adapta-se o regime do livro unico e toma-se medidas fortes para 

assegurar a educagao moral e patriotica. Essas medidas irao vigorar ate 1960. 

Depois da reforma de 1936 (Decretos-leis n-s 27.084 e 27.085 de 14 de outubro 

de 1936), nao se verificou mais nenhuma grande medida de vulto. As alteragoes 

pontuais que surgem durante esse tempo (em 1947, 1948 e 1954) sao de ordem 

tecnica e administrativa, mantendo intactos os fins da educagao estipulados 

pela ideologia que preside o ensino em 1936. Esta reforma organica do ensino 

liceal e dos respectivos programas pretendia desburocratizar o ensino isto e 

"p6-lo, organicamente ao servigo da unidade moral da Nagao". A ideologia 

nacionalista corporativista comegou, oficialmente a ser veiculada no ensino com 

esta reforma. 

Em 1967, pelo decreto-lei 47.480 de 1967-01-02, foi criado o Cicio Preparatorio 

do Ensino secundario em substituigao do 1- cicio liceal e do cicIo preparatorio 

do ensino tecnico. Neste contexto a homogeneizagao dos conhecimentos, da 

cultura e dos valores prolonga-se por mais dois anos. 

Seja qual for a reforma ou alteragao, a ideologia nacionalista corporativista 

manteve-se ate ao fim do regime, isto e, em 1974. 
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Em Angola, genericamente aplicava-se o quadro legal de Portugal. A Acta do 

Imperio, especie de constituigao colonial, toma em consideragao a educagao 

dos indigenas e comega a crescer a rede escolar oficial nos meios urbanos, de 

acordo com essa ideologia nacionalista corporativista portuguesa, num modelo 

de sociedade centrado fortemente na burocracia, que ira vigorar ate 1974. 

2.2 — A situagao apos a Independencia: 

evolugao do sistema educativo angolano desde 1975 

"A educagao deve ser considerada um sector prioritario em que sera precise investir macigamente. 

Ao mesmo tempo continuara a ser completamente reformulada 

para que se transforme num dos principals elementos para a criagao do l-lomem Novo". 

(ANGOLA/MPLA-PT, 1978: 36) 

Como em qualquer parte do Mundo, o sistema educativo angolano evoluiu em 

fungao do sistema politico do Pais. De acordo com Gimeno (1995: 9) "as 

decisoes sobre o curriculo tem side patrimonio de instancias administrativas que 

tem monipolizado um campo que na sociedade democratica devera ser 

elaborado e gerido de outra forma muito distinta de como temos conhecido". 

Nesta ordem de ideias, para Angola, os fins, finalidades e objectives da 

educagao, os principios, os metodos, os conteudos e avaliagao evoluiram de 

acordo com as decisoes poiiticas tomadas e que proporcionavam os avangos 

e/ou alteragoes que conheceu o sistema social angolano durante este periodo. 

Porem, desde 11 de novembro de 1975, data da proclamagao da 

independencia nacional, o sistema educativo angolano conheceu duas fases, 

as vezes, com varias mudangas ou alteragoes, tendo em conta os seus 

objectives e caracteristicas. Deste facto eis o esquema evolutive do sistema 
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educativo angolano durante este periodo: 

— A fase de transigao entre o sistema educativo colonial portugues e o actual 

(1975 - 1977/78): prolongamento do antigo sistema educativo portugues. 

— A fase actual: da Implementagao da reforma educativa a partir de 1978 ate ao 

memento presente. 

A segunda fase, apesar de algumas alteragoes pontuais surgidas para a 

manutengao do sistema sem, contudo, mexer nos fins e objectives do ensino, 

pode dividir-se em dois principals mementos ou etapas: uma etapa de 

instabilidade provocada pela Reforma (1978-1985) e outra etapa de 

consolidagao e estabilizagao do Sistema do Ensino Geral (1986-1991), onde 

surgem as premissas para uma nova reforma educativa. 

Esta periodizagao e tem a sua fundamentagao no que atras se referiu e nao 

exclui outras possiveis. Passemos, agora, aos pormenores de cada periodo. 

2.2.1 — A fase de transigao para o actual sistema de educagao e 

ensino (1975 - 1977/78) 

A "revolugao de craves" de 25 de abril de 1974 instaura o sistema democratico 

em Portugal que, por sua vez, desencadeia o processo de descolonizagao que 

culmina com as independencia das suas antigas colonias, incluindo Angola. 

Neste processo Angola torna-se independente a 11 de novembro de 1975. 

Depois desta data, segue um periodo cujas caracteristicas principals sao: • 

Triunfo das ideias revolucionarias, isto e, comunistas, tanto em Angola como em 

Portugal; • Lutas intestinas entre os tres Movimentos de Libertagao Nacional 

para a posse do poder politico que ficou nas maos de um dos movimentos: o 

MPLA; • Fuga massiva de quadros estrangeiros e nacionais, incluindo os da 

educagao, devido a instabilidade politica instalada no pais; • Paralisagao quase 

total de todos os sectores economicos nacionais: industria, agricultura, comercio 
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e servigos. 

Em suma assiste-se a uma transigao dum regime colonial para o de Estado 

independente atraves de uma ruptura e uma guerra civil com todos os 

problemas que poe a adaptagao a nova situagao. Assiste-se a um modelo social 

de tipo anarquico, sendo Angola, neste memento, "um monstro com tres 

cabegas". Este estado de coisas vai refletir-se na educagao. 

Na epoca colonial, os fins educativos eram, entre outros, formar verdadeiros 

cidadaos Portugueses do Ultramar, formar uma classe da pequena burguesia 

ultramarina que servisse os interesses metropolitanos, formar bons 

trabalhadores obedientes ao regime politico vigente e formar bons cristaos. 

Neste periodo o discurso politico mudou e a preocupagao e de garantir aos 

alunos o acabamento (as vezes administrativamente) dum curso iniciado no 

periodo anterior. O sistema de ensino esta ainda virado para a formagao da elite 

nacional angolana, desta vez, mas na ideologia anterior. Todavia, nao obstante 

a mudanga timida verificada nos objectives gerais da educagao, a organizagao 

do sistema de ensino mantem as caracteristicas do sistema anterior e estrutura-

se fundamentalmente em: 

— um ensino infantil ou pre-primario, localizado nos centre urbanos e destinado 

geralmente aos filhos da elite. 

— Um ensino primario de 4 anos, espalhado em todos os centres urbanos e 

semi-urbanos. 

— Um ensino secundario comprendendo: um cicio preparatorio de 2 anos, um 

curso geral de 3 anos e um curso complementar de dois anos, instalado so nas 

cidades. 

O ensino secundario era orientado, por sua vez, em duas direcgoes ou ramos, 

atendendo as finalidades a que se destinava: • o liceal, virado para a formagao 

da elite, compreendia 3 anos de curso geral e 2 anos de curso complementar 
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especializado; • o tecnico, virado para a formagao profissional (comercial, 

industrial e agraria) comprendia, a semelhanga do outro, 3 anos de curso geral 

e 2 de curses complementares. 

— U m ensino superior de 5 anos, implementado em tres cidades. 

Nota-se uma fraca rede escolar oficial e a existencia das escolas confessionals. 

Em materia de rede escolar, sao relevantes os contrastes entre as provincias 

urbanas e as rurais: as escolas secundarias so existem praticamente nas 

cidades. 

No que concerne a gestao do sistema, o Estatuto do Funcionalismo Ultramarine 

(EFU) e ainda vigente e a legislagao portuguesa continua a ter forga de lei. A 

administragae da educagao e centralizada concentrada. 

Conforme a Portaria n- 23485 de 1968-07-16 ainda vigora, nesta fase de 

transigao, o Plane de estudos do ensino primario de 4 anos composto de 

seguintes disciplinas: Lingua Portuguesa, Aritmetica, Geometria, Historia de 

Portugal, Ciencias Geografico-Naturais, Desenho, Trabalhos Manuals, 

Educagao Fisica, Educagao Musical, Moral e Religiao, Educagao Feminina para 

as meninas. 

Quanto ao plane de estudos do Cicio Preparatorio que, por Decreto 490/70 de 3 

de Outubro da Direcgao Geral do Ministerio do Ultramar, e o mesmo que o das 

escolas de habilitagoes de professores de Postos, continha as seguintes 

disciplinas: Matematica, Educagao Musical, Trabalhos Manuals, Desenho, 

Educagao Fisica, Lingua Portuguesa, Historia e Geografia de Portugal, Ciencias 

Naturals, Moral e Religiao. 

Trata-se de um curriculo virado para a transmissao da cultura da classe 

hegemonica portuguesa. O ensino e ainda o reflexo do ensino portugues do 

Estado Novo: virado para o elitismo, escolastico, eurocentrico, isento de 

qualquer dimensao africana. 
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Os programas em vigor sao os lierdados do regime colonial. Todavia a partir 

dos anos 1977, introduziu-se algumas alteragoes: supressao das disciplinas de 

Moral e Religiao, Educagao Feminina, Historia do Portugal e Introdugao das 

disciplinas de Geografia de Angola, Ciencias Sociais e Historia de Angola. 

Quanto aos meios de ensino, nao se verificou nenhuma mudanga continuando 

com a heranga colonial e que nem sempre correspondia com a nova situagao. O 

maior problema fez-se sentir na pratica pedagogica. Devido a fuga massiva de 

quadros de ensino aquando da proclamagao da independencia nacional, o 

Estado angolano foi forgado a recrutar, para a carreira docente, novos 

elementos que, geralmente, nao tinham habilitagoes minimas para ensinar. 

Esses professores, por imitagao dos antigos, actuavam empiricamente e 

utilizavam metodos caducos: "mentalidade de capataz, de carcereiro prontos a 

impor aos alunos o medo e a obediencia". Os resultados quer em termos 

educativos quer formatlvos eram desastrosos. Esta e, entre outras, uma das 

razoes que levaram a reforma do sistema educative. 

2.2.2 — A fase actual: da reformulagao e implementagao do sistema 

da educaQao e ensino na Republica Popular de Angola (desde 

1978) 

Entre 1976 e 1977 assiste-se a um bloqueio economico de Angola por parte dos 

sous parceiros. Esta situagao provocou uma grande penuria dos bens de 

primeira necessidade com serias implicagoes sociais e psicologicas. Entretanto 

as lutas internas intensificaram-se, aumentando as destruigoes das infra-

estruturas e a inseguranga das pessoas. A fuga de quadros, tanto de concepgao 

como de gestae, fez baixar o indice de produgao e de produtividade, fez 

desmoronar o aparelho administrative trazendo consequencias negativas na 
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vida social. De facto a titulo de exempio, segundo ANGOLA/MED (1992), em 

1975 sairam de Angola 35000 tecnicos superiores e medios e mais de 2.500 

empresas viram-se paralisadas! Em suma, o pais estava a beira dum colapso 

economico, administrative e socio-organizacional. Por outro lado, as 

mentalidades da elite nada ou pouco mudaram. Pressentia-se a necessidade de 

corrigir ou rectificar este estado de coisas. 

E assim que, em Dezembro de 1977, o Movimento Popular de Libertagao de 

Angola (MPLA), movimento de inspiragao marxista-leninista, unico no poder, 

realizou o seu I Congresso onde foram definidas as regras de jogo para a 

construgao do socialismo em Angola. Deste Congresso sairam grandes 

resolugoes conducentes a transformagoes politicas, economicas, sociais e 

culturais do pals. 

No dominio politico, o MPLA, movimento de massas, transformou-se em Partido 

de Trabalho. Mas a grande inovagao politica foi, sem duvida, a implantagao 

paulatina da "Ditadura democratica revolucionaria" que levaria a Ditadura do 

Proletariado considerada como a primeira fase na construgao de um estado 

socialista. Foram criados, para o efeito os orgaos do poder popular e comegou a 

fazer-se sentir o papel dirigente do partido unico em todas as esferas da vida 

nacional. O centralismo democratico tornou-se um dos principles orientadores 

na administragao e gestae do pais. 

No dominio economico, nacionalizou-se os bens abandonados bem como os 

sectores-chaves da economia nacional ao mesmo tempo que se iniciou com a 

economia planificada. 

No dominio ideologico, o marxismo-leninismo foi proclamado ideologia do 

Estado, a base filosofica e fio condutor de todo o pensamento e de todas as 

actividades durante este periodo. Assiste-se a grandes mudangas radicals na 

informagao, desporto e, sobretudo, na educagao atraves da Reformulagao do 
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Sistema da Educagao e Ensino (ANGOLA / ME, 1978) cujos principios foram 

postos em pratica a partir de 1978. 

A reforma educativa e uma das resolugoes saidas do Congresso do MPLA; 

dessa reforma nasceu o actual sistema de educagao angolano. 

Contudo, o novo sistema de ensino saido da reforma percorreu um caminho 

nem sempre facil. Ao longo deste periodo, a reforma iria conhecer dificuldades 

de varias ordens. De facto, um diagnostico feito em 1986 sobre o periodo 

anterior revelou as graves deficiencias do novo sistema educative, provocando 

um periodo de instabiiidade no sistema. De acordo com ANGOLA/ MED (1990 

b), a causa principal dessas deficiencias "e do sistema ter sido concebido e 

introduzido directamente sem ter sido experimentado nem ter em conta os 

recursos disponfveis". 

Conhecidos os resultados do diagnostico, o Ministerio da Educagao tomou 

algumas medidas visando essencialmente, como refere ANGOLA/ MED (1986) a 

"elevar a qualidade do ensino no Pais". Surgiu assim, utilizando a linguagems 

propria de ANGOLA/MED (1986), uma etapa de "Consolidagao e Estabilizagao 

do Sistema da Educagao e Ensino Geral". Introduziram-se ligeiras alteragoes 

nos programas, conteudos e estruturas organizacionais. Nao obstante as 

alteragoes feitas, o insucesso escolar nao parava e surgia sempre a 

necessidade de adaptar o sistema com os desafios de tempo. 

Nesta ordem de ideias, em 1989, o Ministerio da Educagao, preocupado com o 

desenvolvimento do sistema educative, propunha ao partido no poder a 

necessidade de uma nova reforma educativa. Aceite a proposta, o Partido 

aprovava e decidia, atraves da Resolugao do Comite Central do MPLA-PT n-

XXIII/CC/23-29/89, a concepgao e a elaboragao pelo MED de uma nova 

Reforma do Sistema de Educagao e Ensino. 

Assim a partir de 1990, embora os objectivos e principios da educagao 
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continuassem, oficialmente, os mesmos, observa-se, todavia, muitas alteragoes 

sobretudo ao nivel de conteudo de forma a eliminar o que ja nao corresponde a 

realidade. Paralelamente a essas alteragoes, comega a perspectivar-se a nova 

reforma educativa que, neste momento se encontra na fase experimental. 

Objectivos da educagao e ensino 

Os fins da educagao nesta fase, visam a formagao do Homem Novo, isto e, o 

desenvolvimento integral e harmonioso da personalidade socialista angolana. 

Este Homem Novo estaria apto a defender os interesses da classe operaria em 

alianga com os camponeses. Desta finalidade, destacam-se os seguintes 

objectivos educativos, reflexo da ideologia marxista-leninista, a saber: 

— Dotar o aluno de uma concepgao cientifica do mundo, isto e, duma 

concepgao materialista da natureza, do homem e da sociedade. 

— Dar ao aluno os principios da moral socialista e duma educagao patriotica 

baseada no internacionalismo proletario, solidariedade para com todos os 

operarios do mundo e para com os que lutam pela sua libertagao nacional. 

— Fornecer ao aluno uma educagao laboral e politecnica a fim de cultivar nele o 

amor pelo trabalho e sobretudo dar-Ihe uma preparagao tecnica que o habilite 

ao manejo das ferramentas, pressupostos para a criagao de uma forte classe 

operaria angolana. 

— Desenvolver a educagao fisica com vista a formar jovens saudaveis, bons 

trabalhadores e bons soldados capazes de desenfrear golpes fatais ao inimigo 

imperialista e sous lacaios, dizia-se na epoca. 

— Desenvolver a educagao estetica de mode a fomentar no aluno o gosto pelo 
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belo. Este objective foi uma mera intengao, pouco ou nunca foi referido na 

pratica. 

Como pode constatar-se, esses objectivos demostram a coerencia entre o 

pensamento filosofico (ideologia) e o pensamento pedagogico. 

ANGOLA/MPLA/PT (1978: 57) escreveu, na altura: "/A educagao e a reprodugao 

do ser social considerado no seu todo. Ela criara o produtor e o consumidor do 

tipo novo com o perfil que a R.P.A. entende materializar na concepgao do 

homem novo". Mais adiante, o mesmo documento, continuava: "Para que a 

escola possa ser verdadeiramente angolana, para que possa ser uma base 

solida da nossa revolugao, deve inevitavelmente adaptar-se a natureza e a 

sociedade angolanas participando na luta de classe". Enfim explicitando o papel 

da ideologia na educagao, ANGOLA/MPl-A/PT (1978: 58) declarava, de maneira 

patente: "Com efeito, desde a sua fundagao, o Movimento Popular de Libertagao 

de Angola (MPLA) no seu programa de combate definiu com clareza os 

FUNDAMENTOS POLITICOS E IDEOLOGICOS da sua instrugao, da educagao 

e da cultura na Angola independente: liquidagao da cultura e da educagao 

colonialistas e imperialistas, r eforma do ensino em vigor na base da realidade 

cultural, economica e social do povo angolano, desenvolvimento da instrugao, 

da cultura e da educagao ao servigo de liberdade e do progresso pacifico do 

povo angolano". Esses objectivos rumam a criagao de relagoes sociais 

socialistas em Angola. De facto ANGOLA/MPLA/PT - ANGOLA/MED (1978) 

escreveu: "Nas condigoes de Angola, o nosso sistema de educagao e de 

instrugao deve edificar-se e desenvolver-se no sentido dos objectivos gerais da 

nossa Revolugao (consolidagao da independencia para o poder popular e a 

construgao do socialismo) a fim de poder contribuir no maxima para a realizagao 

dos bens materials e culturais e para a construgao das relagoes socialistas". 

Esses fins mantiveram-se ao longo de toda esta fase. Em 1986, aquando da 

implementagao das medidas para consolidagao e estabilizagao do sistema de 
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ensino apareceram reforgados e especificados os fins educativos. Le-se no 

ANGOLA/IVIED (1986), os seguintes objectivos gerais: — Desenvolver, atraves 

da escola, a democracia popular em todos os campos da vida nacional. — 

Enriquecer o espirito humane com todas as herangas cientificas que a 

humanidade pode atingir no decurso do seu desenvolvimento: dominar todas as 

descobertas da ciencia, tecnica e da arte. — Desenvolver o espirito crftico dos 

alunos. — Diminuir gradualmente a diferenga entre o trabalho ffsico e 

intelectual. — Unir o ensino com o trabalho produtivo, isto e, a educagao com a 

produgao material. 

Nota-se que o desenvolvimento do espirito critico do aluno, e um objective novo. 

Nao se trata de qualquer forma de critica mas sim da critica numa perspectiva 

marxista-leninista. Por outro lado, os dois ultimos objectivos sao tipicos dos 

sistemas educativos das sociedades comunistas. 

Organizagao e caracteristicas do sistema de educagao e ensino 

A reforma abrangeu todos os niveis ou aspectos do sistema de ensino: 

estrutural, curricular, formagao de professores e avaliagao. 

Na primeira etapa da reforma, a estrutura do ensino apresenta-se, em linha 

geral, de seguinte forma, de acordo com o Fluxograma do Sistema de Educagao 

e Ensino daquele periodo (1977) e ainda vigente nas suas linhas gerais: 

— Um Ensino de Base, composto de um ano de iniciagao e de 8 classes 

divididas em 3 niveis. 

— Um Ensino Medio e Pre-Universitario de 3 a 4 anos, divididos em 3 ramos 

especializados: o Ensino Medio Normal, destinado para formagao de 

professores para o ensino basico, o Medio Tecnico para formagao de tecnicos 

medios de varies ramos produtivos e o ensino pre-universitario para a formagao 
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cientifica ou liumanistica preparatoria para ingresso imediato para o Ensino 

Superior. 

— O ensino superior de 5 anos 

Ao lado do sistema geral coexistem a Formagao Profissional, o Ensino de 

Adultos e 0 Ensino Especial, todos controlados pelo Ministerio da Educagao. 

P r 6 - u n i v e r s l t a r i o s 
(especializados) 

I Nfvel Prothigdo 

I Nivel Ohrigatdria 

4Q semestre 
semestre 

2^ semestre 
semestre 

12- classe Produgao 

Ohrigatdria 11- classe 
Produgao 

Ohrigatdria 

10- classe Prodiiqao 

Educativa 9" classe 
Prodiiqao 

Educativa 

iniciag ao 

Formagao 
regular 

Formagao 
t^cnico-profissiotial 

E n s i n o superior 

(Cursos Superiores, 
Academias de Arte) 

E n s i n o medio 

(Institutos medios) 

8* classe II 12- semestre 
I I I ciclo de 11- semestre 

N i v e l 7* classe trabalhadores 10- semestre 
qualificados 9- semestre 

(Centres de Formagao Profissional) 

6" classe I 8- semestre 
I I ciclo de 7- semestre 

N i v e l 5̂  classe trabalhadores 6- semestre 
qualificados 5- semestre 

(Centros de Formagao Profissional) 

4^ classe 4^ semestre 
I 3̂  classe 3- semestre 

N i v e l 2̂  classe 2- semestre 
P classe 1- semestre 

Formagao 
de adultos 

Fluxograma do Sistema de Educagao e Ensino de Angola (1977) 

(in Exame Sectorial da Educagao: ANGOUVMED, 1992) 

Porem, os modelos quer tayloristas quer burocraticos de organizagao escolar 
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invadiram o nosso sistema educative, ao mesmo tempo que se preconizava, 

nesta euforia de democracia popular, modelos de gestae de indole democratica 

mas que acabaram por cair nos modelos anarquicos "nao organizados". 

O novo sistema de ensino apresentava caracteristicas diferentes do antigo. 

O ensino tornou-se um ensino de massas, obrigatorio ate 4 anos de 

escolaridade com tendencia a alargar essa obrigatoriedade ate 8- classe e e 

gratuito para todos os niveis. 

Nota-se a modificagao do ensino secundario para um novo tipo: os liceus e 

outras escolas do ensino classico deixam de ser o privilegio de elites e sao 

abertos a todos. 

Os principios da educagao mudaram, como sublinham ANGOLA/ MPLA-PT 

(1978: 61) e ANGOLA/MED (1978: 29), e passam a ser: "— espirito democratico 

e popular; — unicidade (orientagao, estruturas, pianos e programas, etc.) ; — 

gratuidade do ensino e obrigatoriedade do ensino de base; — laicidade da 

educagao e instrugao; — fundamento e planeamento da instrugao a partir dos 

valores cientfficos, tecnicos, tecnologicos e culturais nacionais e gerais; — 

integragao e coerencia da educagao e instrugao com as necessidades da 

sociedade e do desenvolvimento universal da personalidade; — participagao 

cada vez maior do Povo no domfnio da educagao e instrugao." 

O principio da unicidade mostra o caracter fortemente centralizado e burocratico 

do sistema de ensino. Quanto aos principios de gratuidade e obrigatoriedade do 

ensino basico, tentou-se democratizar a educagao, dando a todos a igualdade 

de oportunidade de acesso a instrugao como de progressao nos estudos. Este 

principio esta na origem da massificagao do ensinoque provocou a grande e 

inesperada explosao escolar. A partir dos anos 82/83, comegaram a aparecer 

graves deficiencias que foram reveladas pelo diagnostico do ensino (1986). 

Essas deficiencias do sistema, com maior incidencia no ensino basico eram. 
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como refere o documento do ANGOLA/ MED (1990 b): "— uma rede escolar 

cada vez mais insuficiente e distorcida devido a explosao escolar; — enorme 

desfazamento entre os objectivos propostos e os recursos e meios mobilizados; 

— inexistencia de uma correcta reacgao vertical entre os varies niveis e 

subsistemas de Ensino; — o Piano de Estudos do Ensino geral nao inclui uma 

etapa de ampliagao, generalizagao e aprofundamento dos conteudos; — 

ausencia no sistema de educagao de uma estrutura que garanta a formagao de 

trabalhadores qualificados; — teorizagao dos cursos com deficiente ligagao a 

produgao, no caso dos Ensino Medio e Superior; — perfis de saida estreitos, isto 

e, com demasiada especializagao, o que dificulta a colocagao dos quadros ou a 

sua reconversao a novas situagdes; — deficiente organizagao e gestae das 

escolas a todos os niveis.; — Falta e inadequagao dos equipamentos, mobiliario 

escolar e meios didacticos." 

Factores externos e internes podem explicar a existencia dessas dificiencias. 

Como factores externos destacam-se dois. 

O primeiro e a guerra que provocou a instabiiidade e dificultou todo e qualquer 

planeamento com caracter regular provocando disparidades profundas nas 

condigoes do desenvolvimento e da vida nas diferentes regioes do Pais. 

O segundo e a ausencia ou insuficiencia de cooperagao dos restantes sectores 

de actividades economica social do Pais, devido essencialmente, a sua rigida 

verticalizagao (sectarismo). De facto, o sector educacional e totalmente 

dependente quer no piano de recursos financeiros quer no das construgoes e 

reparagoes das infra-estruturas e produgao de equipamentos e mobiliario 

(ANGOLA/MED, 1990 b). 

Como factor interne, consideramos o improvise. Conforme referimos atras, o 

sistema foi concebido e introduzido sem ter sido experimentado e ter em conta 

OS recursos disponiveis. 
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O ensino basico no sistema educative angolano 

Em Angola, o conceito de ensino basico foi introduzido na Reforma Educativa de 

1978. Efectivamente, a reforma introduziu um novo modelo de ensino, sendo um 

dos subsistemas o ensino basico, chamado na literatura pedagogica nacional 

de ensino de base. Este evoluiu de acordo com a evolugao, nao so da situagao 

socio-politica do Pais como tambem do sistema do ensino, em geral. 

Importa-nos esclarecer brevemente o conceito de Ensino Basico para evitar 

certos equivocos existentes acerca dele. Durkheim (1922) escreveu: "Nao iia 

povo em que nao exista um certo numero de ideias, sentimentos e de praticas 

que a educagao deve inculcar a todas as criangas indiscriminadamente seja 

qual for a categoria social a que pertence". 

Neste contexto, o ensino basico corresponde ao periodo escolar durante o qual 

a educagao realiza a sua fungao homogeneizadora: todas as criangas recebem 

OS mesmos conteudos, aprendem os mesmos habitos, ideias, sentimentos e 

linguagem antes de serem selecionadas para os diferentes papeis sociais. Este 

periodo que e da socializagao, de nivelamento geral, de tronco comum de todas 

as criangas na carreira estudantil, constitui o ensino basico. Ha, neste periodo, 

uniformidade de objectivos, de programas, de meios e metodos de ensino e, em 

geral, de formagao de professores para este nivel. Todavia a duragao do ensino 

basico varia de acordo com as condigoes concretas de cada sistema educative 

que, por sua vez, depende dum determinado sistema politico. Em Angola, o 

ensino basico tem duragao de 8 anos. 

A proposito ANGOLA/MPLA-PT (1978: 63); ANGOLA/MED (1978: 31) afirma: "a 

escola de base e a instituigao escolar que constitui o fundamento do sistema de 

educagao, da instrugao e do ensino no nosso Pais e engloba o conjunto da 

jovem geragao de 6 a 14 anos de vida (idade cronologica)." 
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Porem, este periodo e dedicado a instrugao, transmitindo as criangas os 

conhecimentos gerais, a socializagao, homogeneizando-as pela inculcagao dos 

valores e da metalinguagem e, enfim, a selecgao dos papeis sociais, 

preparando-as para futuras profissoes. E neste periodo que a politica educativa 

realiza, com maior agressividade os sous fins ideologicos. 

Neste sentido ANGOLA/MPLA-PT (1978: 63) e ANGOLA/MED (1978: 31) 

explicita: "Dado o seu objective, dadas as bases de planificagao e programagao 

do ensino e dada a sua organizagao da sua vida interna e do seu trabalho 

unificado, ela (a escola de base) dara a cada jovem cidadao do nosso Pais, os 

elementos de base da educagao socialista, a instrugao geral moderna; estes 

conhecimentos, capacidades, habitos e particularidades que, como bases 

solidas sao indispensaveis tanto para a escolaridade regular ou complementar, 

tanto como a formagao individualizada, ajudara no desenvolvimento integral e 

harmonioso do aluno, cultivara e estimulara as suas capacidades e a vocagao 

individual, ajudara a escolher a futura profissao". 

Objectivos, estrutura e evoiugao do ensino basico angolano 

As linhas anteriores foram ilustrativas sobre os fins e objectivos da educagao na 

Republica de Angola. O ensino basico tem o papel preponderante na 

preparagao do Homem Novo: comegar a dar uma educagao socialista as 

criangas, transmitindo-lhes os conhecimentos necessaries para dominar a 

natureza e dando-lhes habitos, capacidades e habilidades para uma futura 

profissao. Como escreveu ANGOLA/ MPLA/PT (1978: 68); ANGOLA/ME D (1978: 

37): "o objective deste ensino de base e o de dar ao aluno os conhecimentos e o 

mecanismo de pensamento necessario para a compreensao dos fendmenos 

naturals e sociais que o rodeiam, a adequada utilizagao dos instrumentos do 

conhecimento, para que possa estar apto a adquirir uma profissao quando o 

terminar, atraves dum estagio ou atraves do ingresso num Institute Medio". 
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Mais uma vez, pode se notar, as vezes, a discrepancia entre o discurso politico 

(declaragao de intengao) e a realidade educativa. Por exempio a aquisigao de 

uma profissao no fim do ensino de base nunca se verificou. Neste apecto houve 

insucesso. 

A explosao escolar teve o seu maior impacto no Ensino de Base como mostra os 

quadros abaixo expostos, criando, igualmente transtornos na gestae 

pedagogica, administrativa e financeira do sistema. 

1" N i v e l I F Nivel I I I " Nivel S u b t o t a l E . especial P r e - u n i v . T O T A L 

1 9 7 8 / 7 9 1 420 739 113 884 24 663 1 559 286 1 912 1 561 198 

1 9 7 9 / 8 0 1 714 817 176 687 40 272 1 931 776 2 043 1 933 819 

1 9 8 0 / 8 1 1 332 297 150 204 36 433 1 518 934 60 2 299 1 521 293 

1 9 8 1 / 8 2 1 258 861 111 191 18 025 1 388 077 65 2 722 1 390 864 

1 9 8 2 / 8 3 1 171 430 105 673 15 640 1 292 743 83 3 713 1 296 539 

1 9 8 3 / 8 4 1 065 025 132 284 27 971 1 225 280 63 3 424 1 228 767 

1 9 8 4 / 8 5 870 410 112 054 29 287 1 O i l 751 69 3 195 1 015 015 

1 9 8 5 / 8 6 970 698 130 749 34 745 1 136 192 91 3 721 1 140 004 

1 9 8 6 / 8 7 1 012 303 127 486 38 302 1 178 091 87 3 776 1 181 954 

1 9 8 7 / 8 8 1 031 314 109 260 31 702 1 172 276 128 4 571 1 176 975 

1 9 8 8 / 8 9 1 067 906 123 528 38 513 1 229 947 166 4 633 1 234 746 

1 9 8 9 / 9 0 1 038 126 112 670 36 167 1 186 963 180 5 544 1 192 687 

1990 /91 990 155 124 873 34 626 1 149 654 231 6 107 1 155 992 

Evolugao da populagao estudantil no Ensino de Base 

(extrafdo de Exame Sectorial da Educagao, ANGOLA / MED, 1992) 

Curriculo e pratica docente 

O novo curriculo, com maior incidencia o do ensino basico, assenta na ideologia 

marxista-leninista. O materialismo dialectico e historico constitui o fundamento 

deste curriculo. Os pianos de estudos e os programas de ensino sao elaborados 

na base dessa concepgao do mundo. Dizia-se que o metodo dialectico 

materialista e a base de todas as ciencias, foi utilizado na elaboragao dos 
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programas e recomendado para o ensino de todas as disciplinas. Novas 

disciplinas foram introduzidas. 

A gestae deste curriculo comegou a criar transtornos: a inadequagao do 

curriculo com equipamentos e meios de ensino bem como a ausencia de 

professores em quantidade e qualidade para todos os niveis. 

Por outro lado, os objectivos do Ensino de Base Regular exigiam um curriculo 

consequente e adaptado a cada etapa da situagao historico-social do pais. 

Nesta perspectiva saiu, em 1978, o piano de estudos que ainda vigora, apesar 

de algumas alteragoes feitas ao nivel de programas e conteudos ao longo deste 

periodo. Como mostra o quadro, este piano de estudos contem as seguintes 

disciplinas obrigatorias: 

F Nivel I F Nivel I I F Nivel 

1" 2« 3 " 4 « 5 " 6 » 7 « 8 " 

Lingua Portuguesa 8 8 7 7 6 6 4 4 

Matematica 6 6 6 6 6 6 6 6 

Ciencias Integradas 3 3 3 

Canto, Teatro e Danga 1 1 2 2 — — — — 

Formagao Manual Politecnica 2 2 2 2 2 2 2 2 

Educagao Fi'sica 2 2 2 2 2 2 2 2 

Educagao Visual Plastica — __ — — 3 3 3 3 

Produgao Educativa — — — — 2 2 2 2 

Ciencias Naturals — — — 3 5 5 — — 

Geografia — — — 2 — — 3 3 

H i s t o r i a — — — 3 — — 3 3 

Ciencias Sociais — — — — 4 4 

Fisica 2 2 

Qufmica 2 2 

Biologia 3 3 

Lfngua Estrangeira 4 4 

T o t a l G e r a l 2 2 2 2 2 2 2 7 3 0 3 0 3 6 3 6 

Piano de Estudo do Ensino Basico Angolano: 1978-1994 . 

(extrafdo de Exame Sectorial da Educagao, 1992: 71) 

Conforme referi atras, o novo curriculo do ensino basico criou serias 
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dificuldades ao proprio sistema, tanto social como educative, nomeadamente no 

alargamento, manutengao e gestae de uma rede escolar cada vez mais 

insuficiente e distorcida, no equipamento material das escolas de base de 

acordo com este curriculo unificado e na formagao, quer inicial quer continua, de 

professores e gestores deste nivel de ensino e, consequentemente, na 

satisfagao das necessidades e das condigoes sociais de um corpo docente cada 

vez mais numeroso e mais exigente. 

No que respeita a formagao de professores para o ensino basico, foram criados 

varies modelos de formagao de professores com vista a dar resposta aos 

problemas pontuais que nem sempre foram de qualidade. 

A pequena analise diacronica feita atras revela o grande interesse do poder 

estatal pelo ensino basico. Por seus objectivos, o ensino basico ocupa um lugar-

chave no sistema educative angolano. Ele e o fundamento, o alicerce de todo o 

sistema de ensino, e o subsistema que apresenta mais peso no ensino 

angolano e que, pelos seus objectivos, pela sua populagao estudantil, rede 

escolar, corpo docente, duragao e orgamento em relagao aos outros 

subsistemas de ensino, justificaria a existencia dum Ministerio a ele dedicado 

em exclusive. Este Ministerio abrangeria o Ensino Geral e as instituigoes ligadas 

a formagao de professores para este nivel. 
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Capitulo: 3 
O curriculo de Historia e o Estado Angolano 

3 . 1 — E s t r u t u r a c u r r i c u l a r n o e n s i n o b a s i c o 

A nogao de est rutura curricular tern varias perspet ivas de abordagem. 

Para Tyler (1949: 91-92) , os principals e lementos estruturais em que deverao 

ser organizados os curr iculos, existem em diversos niveis. 

— No nivel mais ample, eles podem ser const i tu idos por: a) mater ias 

especi f icas, como geograf ia, a lgebra, histor ia. . . etc.; b) dominies extensos, como 

OS estudos sociais, artes de l inguagem, matemat ica, ciencias de natureza; c) um 

curr iculo nuclear de educagao geral combinado c o m campos extensos ou com 

mater ia especi f icas; d) uma estrutura comple tamente indi ferenciada em que o 

p rograma total se ja t ratado como u m a unidade (case raro na educagao formal) . 

No nivel intermediar io, as estruturas possiveis sao: a) cursos organizados c o m o 

sequenc ias: exemplos Historia universal I, Historia universal I I , Historia un iversa l 

III, Historia universal IV...etc, quando esses quatro cursos sao p laneados d e 

fo rma def inida, c o m o u m a sequenc ia uni f icadora; b) cursos que representam 
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un idades semestrais ou anuais, sem serem p laneados ou considerados c o m o 

partes de uma sequenc ia cronologica mais longa Exempio : a Historia Ant iga, a 

Histor ia d a Europa, a Historia de Af r ica. . . etc, quando cada um desses cursos e 

t ratado como u m a unidade distinta, s e m ter u m a relagao de parte para todo c o m 

o p rograma total d a histor ia. 

No nivel mais baixo de organizagao, temos estruturas de var ias espec ies 

possiveis: a) h is tor icamente, a estrutura de use mais di fundida, no nivel inferior 

foi a "ligao", e e diar ia; b) u m a segunda estrutura e o "topico" que pode durar 

var ies dias ou semanas ; c) a "un idade" que inclui exper iencias que a b r a n g e m 

var ias semanas . 

A organizagao estrutural do curr iculo e de ambi to d a pol i t ica educat iva, a s u a 

e laboragao e execugao e do domin ie da administ ragao da educagao, a todos os 

niveis. A perspect iva de Tyler, exper imentada nos Estados Unidos d a Amer ica , e 

apl icavel a pol i t ica educat iva. Esta v isao foi comp lemen tada poster iormente por 

outras abordagens dentro das quais destacamos a de Zaba lza (1995a: V- VI) . 

Part indo do s is tema educat ivo espanhol , Zaba lza fornece alguns e lementos 

interessantes para compreender e analisar a estrutura curricular. Para este 

autor, a estrutura curr icular e const i tu ida por "um conjunto de documentos, uns 

legais e outros tecnicos, organizados segundo u m a estrutura h ie rarqu ica 

mult in ivel" , compreendendo : 

1) A o nivel mais alto, a Lei Organica de Ordenagao Geral do S is tema Educat ivo 

Espanhol (Lei de Base) onde "f iguram os fins educat ivos que const i tuem o 

compromisso do Estado no que diz respeito ao desenvolv imento pessoa l , 

cultural e tecnico que a escola deve proporcionar". A Lei Organica ou Lei de 

Base, no s is tema por tugues, define os fins e pr incipios da educagao, a p o i a n d o -

se d a Const i tuigao que e, como refer imos atras com Puelles, a " ideologia d o 

Estado". 
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2) O "desenho (ou arquitectura) curricular de base": documento em que se 

fo rmu lam, em termos muito gerais, um conjunto de prescr igoes, sugestoes e 

or ientagoes sobre a in tencional idade da educagao escolar e sobre as 

estrategias pedagogicas mais adequadas a dita in tencional idade. Ele tern um 

caracter normative, isto e, as escolas e os professores devem seguir as 

directr izes que nele se ass ina lam. A sua e laboragao e d a competenc ia do 

Ministerio da Educagao e /ou Comunidades autonomas" , case d a Espanha. Este 

documento constitui o marco curricular geral ou primeiro nivel de concret izagae 

d a pol i t ica educat iva, contem concei tos e decisoes nos quais baseiam-se pa ra 

realizar os projectos educat ivos das escolas (2- nivel de concret izagao). 

3) Projecto educat ivo do centre (2- nivel de concret izagao), "conjunto de 

dec isoes art iculadas dest inadas a concret izar o desenho de base e/ou as 

propostas das comun idades autonomas", no case d a Espanha. Ele e proposto 

pelo Ministerio d a Educagao. Essas decisoes d izem respeito a: "que ens inar? 

como ensinar? quando ensinar? Que, como, e quando aval iar?". A fungao do 

projecto educat ivo da esco la e de proporcionar um marco global a instituigao 

escolar que permi ta a actuagao coordenada e ef icaz do colectivo d e 

professoeres, dotar de coerenc ia e personal idade propria, os centres, garantir 

u m a actuagao coerente, coo rdenada e progressiva das equipas docentes que 

favorega o adequado desenvo lv imento dos alunos. O projecto educat ivo d a 

esco la compreende os aspectos basicos da educagao, os object ives do centre, 

a estrutura e func ionamento dos diferentes e lementos do centre. O projecto 

educat ivo e da competenc ia do Conselho escolar. 

4) Projecto curricular d a escola, parte dos projectos do centre, estabelece u m a 

a d e q u a d a progressao das intengoes e conteudos da educagao na base d a 

si tuagao e das caracter ist icas proprias de cada centre. Ele concret iza as pautas 

do projecto educat ivo e contem a distr ibuigao e sequenc iagao dos conteudos a 

curto e medio prazo, os criterios para o t ratamento e organizagao dos ditos 
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conteudos, os aspectos metodologicos, as pautas para a organizagao d o 

espago e do tempo, as mater ias educat ivas que se vao utilizar, os criterios d e 

aval iagao. O projecto curricular e d a competenc ia do colectivo de professores. 

5) As programagoes de (aula, n ive l , . . . etc) const i tuem os documentos onde se 

registam a planif icagao que os professores, individual ou colect ivamente fazem 

para o desenvolv imento das suas aulas. Essas programagoes devem ser 

coerentes com as decisoes adoptadas nos documentos anteriores. 

6) Regulamento do Regime Interne: nalguns cases, e um documento reduzido a 

um conjunto de direitos e deveres dos a lunos, e m que se especi f icam as 

sangoes a aplicar. E um documento normat ive. A partir da i , muitos centres 

ut i l izam-no para especif icar nele as previsoes organizat ivas que faci l i tem o 

desenvo lv imento do Projecto educat ivo do centre e do Projecto curr icular d o 

centre. 

7) O Plane anual especi f ica os aspectos concretos do Projecto educat ivo d a 

esco la e Projecto curricular d a esco la que se pretende desenvolver durante o 

curso. Tanto o projecto educat ivo como o projecto curricular da esco la 

const i tuem documentos curriculares que necessar iamente devem per u m a cer ta 

pe rmanenc ia e estabi l idade nas dec isoes adoptadas. Esses m e s m o s 

documentos podem estabelecer u m a certa progressao no desenvolv imento dos 

d iversos pontes acordados. O plane anual contem a planif icagao de um curso: 

aqueles aspectos que, segundo a l inha marcada nos documentos gerais vao ser 

apl icados nesse curso. 

8) Memor ia anual : e o relatorio f inal do ano escolar. Este documento joga os 

papeis de: a) v ig i lancia constante sobre o desenvolv imento do processo posto 

e m marcha; b) inventario daqui lo que foi feito; c) aval iagao dos passes d a d o s 

e m c a d a curso; d) p lataforma de sugestoes para o melhoramento do t rabalho. 

Esses documentos const i tuem, em seu conjunto a estrutura curr icular de um 
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centre escelar. Se g u n d e Zabalza (1995a), es documentos de 3 ao 8, podem ser 

di lu idos num so: P R O J E C T O S DO CENTRO, subdiv id ido em projecto educat ivo 

e projecto curricular, com as suas respectivas ramif icagoes. Neste caso a 

est rutura curr icular apresentara a seguinte conf iguragao: A Lei Organ ica (nivel 

pol i t ico), o desenho curricular de base (1° nivel de concret izagao- administrat ivo) 

— Os Projectos do centre (2- nivel de concret izagao) aos quais podem juntar-se 

outros documentos sectorials e pontuais como os Projectos de Inovagao e os 

Projectos ou Programas especi f icos. 

E m A n g o l a , a estrutura curricular do ensino de base, no per iodo apos a 

independenc ia , apresen ta a seguinte conf iguragao: 

A nivel polit ico, os f ins e principios e f inal idades da educagao sao cont idos nos 

seguintes documentos : Teses e Resolugoes do 1- Congresso (1978) e 

Pr incipios de Base para a Reformulagao do S is tema de Educagao e Ens ino 

(1978). Como refer imos no segundo capitulo, durante o per iodo de 1977 ate 

1992, nao t inha hav ido u m a Lei Geral de Base Sobre a Educagao. No mode io 

de Part ido-Estado, as resolugoes, directivas e circulares emanadas do part ido 

tem forga de lei. Os principios enunc iados no capi tu lo anterior (democrat izagao 

do ensino, unic idade, gratuidade, obr igator iedade, pragmat ismo, laicidade, etc.) 

const i tuem os pressupostos para a e laboragao de u m a lei de bases do s is tema 

educat ivo ango lano, como apontam os dois documentos ANGOLA/MPLA/PT 

(1978: 61) e A N G O L A ' M E D (1978: 29-30) : "De acordo com estabelecido no 

p rograma do M P L A e na Lei Const i tucional da RPA, estas caracter ist icas 

basicas def inem as regras para a edif icagao do s is tema educat ivo do nosso 

Pais. Estas regras ass im definidas, a judarao a e laborar u m a Lei geral sobre a 

escolar idade no nosso Pais". Os d ip lomas sobre Estrutura e Regulamento do 

Ministerio da Educagao e sobre Estrutura e Regu lamento do Ensino de Base, 

entre outros, const i tuem documentos de 1- nivel de concret izagao. Enquanto o 



9 5 

pr imeiro documento aprovado pelo Congresso do Partido no poder f ixou as 

l inhas gerais sobre o ensino, os outros t ragam, de manei ra mais po rmenor i zada , 

as directr izes a seguir para a consecugao dos fins educat ivos preconizados pe lo 

s i s tema social angolano. 

N a prat ica, o pr imeiro nivel de execugao do projecto estatal da educagao 

consiste na concepgao e e laboragao, pelo Ministerio da Educagao, dos 

documen tos adminis t rat ivo-pedagogicos or ientadores a serem contextua l izados 

nas escolas. Tratam-se de 2 categor ias de documentos: programas, guias de 

professores e manuals , dum lado; "Orientagoes gerais para as tarefas 

priori tarias a desenvolver no ens ino de Base Regular" e "Regulamento das 

escolas do Ensino de Base", de outro lado. 

a) Estrutura de Programas do ensino de Base: Em geral , o p r o g r a m a 

operac iona l de ens ino de base ango lano apresenta a seguinte estrutura: 1 -

Nota expl icat iva; 2- Introdugao; 3- Object ives gerais d a discipl ina; 4 - Object ives 

d a discip l ina no ensino de base; 5- Object ives especi f icos d a discipl ina no 

nivel /c lasse; 6- E s q u e m a geral : Un idades e respect ivas cargas horarias; 7-

Desenvolv imento do programa: aparecem, de manei ra deta lhada, os object ives 

especi f icos e as indicagoes para c a d a unidade. C a d a programa e 

comp lemen tado por um guia de professor donde constam, alem dos pr incipals 

i tens do programa, as indicagoes sobre os object ives, meios metodos, 

procedimentos e ate a duragae para cada aula. Trata-se de um documento q u e 

faci l i tando o t rabalho do professor, contr ibui para a sua ef icacia mas t a m b e m 

diminui a sua cr iat iv idade, fazendo dele um mero reprodutor e t ransmissor dos 

conhec imentos e valores. 

b) "Orientagoes do M E D para as tarefas prioritarias a desenvolver no Ensino d e 

Base Regular". Este documento foi anual a partir de 1984/85 e con t inha 

or ientagoes didact ico-administrat ivas para um eficiente func ionamento d a 
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esco la e m todas as suas facetas: fornece a lgumas normas para o rgan izagao 

escolar, ca lendar io escolar, modeio de gestae escolar a aplicar, leg is lagao 

referente a educagao, plane mensal da escola, normas para a e laboragao d o 

horar io escolar, das jornadas pedagogicas, do plane anual , do relatorio anua l 

(final) d a esco la . . . etc. Quanto ao projecto curricular d a esco la no ensino bas ico 

ango lano, nao se encontrou nenhum documento sobre este aspecto. Os 

programas, guias e orientagoes e Regulamento const i tuem o leque documentos 

fundamenta is para o desenvolv imento curricular a todos os niveis, quer no 

aspecto didact ico, quer, e sobretudo, no aspecto administrat ivo (gestae d e 

curr icu lo) . 

3.2 — F u n g a o e o b j e c t i v e s d a l - i i s to r ia : d i f e r e n t e s p e r s p e c t i v a s 

A questao da fungao da historia cont inua polemica, dependendo da concepgao 

que c a d a indivi duo faz-se dela. Esta questao divide os especial istas em var ias 

tendenc ias que podemos agrupar em perspect ivas posit ivistas n a o 

funcional istas e as funcional istas d a historia. 

A — A s p e r s p e c t i v a s p o s i t i v i s t a s n a o f u n c i o n a l i s t a s 

Para esses, a Histor ia nao tem e nao deve ter n e n h u m a fungao social . Desse 

g rupo, 

— Uns sustentam que a Historia e u m a ciencia cujo objeto e o estudo dos factos 

humanos ou sociais no passado. Esses factos sao conhecidos atraves d e 

documentos e a verdade historica passa necessar iamente pela cri t ica desses 

documentos . Nao h a Historia sem documentos, d izem eles. Assiste-se, ass im, 

ao culto de factos e o papel da historia ou do historiador consiste s imp lesmente 
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em mostrar como as coisas, na verdade, se t inham passado. Para Gradgr ind 

(Carr, s/d) a histor ia l imita-se aos factos:"o que eu quero sao factos (...) so os 

factos contam na vida". Paralelamente a corrente posit ivista que se desenvo lveu 

em Franga e na A lemanha , apareceu, na Gra-Bretanha, o empir ismo que t inha 

u m a v isao historica do senso comum. Para os empir istas, subl inha Carr (s/d),: "a 

tiistoria consiste num corpo de factos verificados: o facto entendido como um 

dado de experiencia, distinto das conclusdes". As conclusoes sao o relate d o 

historiador. Para os positivistas como para os empir istas, sendo o facto historico 

"aqui lo que nunca se vera duas vezes", a historia e um conhec imento 

puramente object ive, u m a ciencia dos factos sem n e n h u m a fungao social . 

— Outros nao-funcional istas sustentam que a Histor ia nao e c iencia e nao tem 

qualquer fungao social especif ica. V a o a inda longe ao af i rmarem que o estudo 

de factos e puramente objective. Paul Veyne (1988) e desta tendenc ia . Apesar 

de reconhecer q u e a historia e conhec imento object ive de factos quer sociais 

quer naturals, Veyne nega a discipl ina de Historia o estatuto de ciencia. Para 

ele, a historia nao e ciencia mas sim uma act iv idade intelectual des in te ressada 

por nao possuir leis nem utilidade prat ica. Por outro lado, o mesmo autor nega o 

papel d a soc iedade e do historiador na e laboragao do relate sobre os factos. 

A f i rmou Veyne, (1988: 9):" a palavra tiistoria designa tanto aquilo que aconteceu 

como o relate do que aconteceu; a tiistoria e, pois, quer uma sequencia de 

acontecimentos, quer o relate dessa sequencia de acontecimentos. Estes 

ocorreram realmente, a historia e um relate de acontecimento verdadeiros, ao 

contrario, por exempio, do que acontece com o romance. Atraves desta norma 

de verdade, a historia como disciplina aparenta-se com a ciencia; ela e uma 

actividade de conhecimento. (...) No entanto, a historia opoe-se a ciencia, se 

tomarmos esta palavra num sentido restrito e a reservamos para disciplinas 

como a fisica ou a analise economica; com efeito, a historia 6 conhecimento de 

acontecimentos, ou seja, de factos, enquanto a ciencia e conhecimento das leis 
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que regem os factos. (...) A verdadeira diferenga nao e entre os factos, mas 

entre as disciplinas: o conhecimento historico e um corpo de factos e a ciencia e 

um corpo de leis". 

A dada altura o m e s m o defende que desde a sua fundagao como conhec imento 

sistematico organizado, a historia real izou duas mudangas: l ibertou-se da s u a 

fungao de mito colect ivo para se tornar conhec imento desinteressado d a 

verdade, mudanga real izada j a pelos Gregos e, a segunda, do sec.XX, pelo qua l 

OS historiadores t o m a m pouco a pouco consciencia de que tudo e digno d a 

historia. Veyne (1988: 14), conclu iu o seguinte: "A historia e conhecimento 

objectivo, movido pela curiosidade desinteressada, e nao expressao de uma 

situagao existencial; e que tudo o que e historico e digno da historia". Como se 

ve, esta tendencia insiste sobre a fal ta dum objecto especi f ico d a historia bem 

como o caracter puramente object ivo dela, excluindo, assim, o papel do homem 

e da sociedade na historiograf ia. A inda exciui qualquer fungao social d a 

Histor ia. 

Eis aqui o pome de discordia: afinal o que e historico? Sera que tudo o q u e 

acontece e historico? Se o for como explicar que hajam tantas omissoes nos 

livros de Historia Universal? Porem, as omissoes de alguns de muitos factos sao 

provas da existencia d a selecgao desses por parte do historiador que os ju lgou 

de maior relevancia. Qual e o motive ou mobil que levou o indiv iduo/ histor iador 

a seleccionar este e nao aquele facto? Transpondo a nivel do ensino, pode-se 

perguntar porque ensinar esta mater ia historica e nao aquela? Isso leva-nos 

admitir que a historia tem os seus object ives sociais e que nao e u m a s imples 

arte pela arte. A ideologia influi na elaboragao da historia e com maior peso n a 

elaboragao da historia a ensinar as criangas. A posigao de Veyne contrasta com 

a dos funcional istas. 
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B — A s p e r s p e c t i v a s f u n c i o n a l i s t a s 

A maior ia dos teor icos actuais sobre a ti istoria, embora reconhegam o papel dos 

factos, atr ibuem a Historia u m a fungao social; reconhecem, a inda, a relagao 

entre o facto e o historiador bem como as inf luencias d a sociedade e da e p o c a 

na elaboragao d a historiografia. Integram esse grupo: Bloch, Lefebvre, 

Col l ingwood, Carr, Jet te, Mandrou, Karl Marx e seus discipulos. 

Carr estabelece u m a relagao entre o facto e o historiador, dum lado, e o 

indiv iduo e a soc iedade, do outro lado. Refutando os nao funcional istas, Carr 

(s/d: 10-11) escreveu: "Costumava dizer-se que os factos falam por si. /Was isto e 

false certamente. Os factos so falam quando o historiador chama a atengao para 

eles: e ele que decide a que factos deve dar voz, por que ordem e em que 

contexto. Foi o historiador que decidiu por razoes proprias que a travessia de 

Cesar de uma corrente de agua insignificante, o Rubicao, e um facto da historia, 

enquanto a travessia da mesma corrente por milhdes doutras pessoas, ocorrida 

tanto anterior como posteriormente, a ninguem interessa."E contrar iando Veyne, 

Carr (s/d: 19) af i rmou: "O historiador comega por fazer uma selecgao provisoria 

dos factos e por elaborar uma interpretagao temporaria a luz da qual aquela 

selecgao foi feita - tanto por ele como por outros. O historiador e os factos da 

historia sao ambos necessaries um ao outro: sem os seus factos, o historiador e 

superficial e futil e os factos sao mortos e destituidos de sentido sem o 

historiador. Portanto a minha primeira resposta a questao que e a Historia, e a 

de que ela e um processo continue de interacgao entre o historiador e os seus 

factos, um dialogo interminavel entre o presente e o future". 

Qualquer acontec imento surge n u m a determinada sociedade; o histor iador 

nasce, cresce n u m a soc iedade aonde adquire a l ingua, os costumes e o m o d e 

de pensar. Desta fo rma, os factos podem ser reals mas o relate desses factos 

sofrerao sempre a inf luencia do individuo que escreve tendo em conta a s u a 
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or igem social , o meio e a epoca quer do acontec imento quer do proprio relate. 

Neste contexto, para Carr (s/d), a historia tem c o m o object ivo dominar e 

compreender o passado para compreender o presente, isto e: — Promover u m a 

compreensao mais pro funda tanto d o passado c o m o do presente atraves do 

inter-relacionamento entre eles. — Estabelecer um dia logo entre o presente e o 

passado; nao e entre indviduos abstratos e isolados mas entre a soc iedade d e 

hoje e a de ontem. — Permitir ao h o me m compreender a sociedade do passado, 

aumentando o seu domin ie sobre a sociedade de hoje e a de on tem. 

Quanto a Mandrou (1988) "a fungao da tiistoria reside na necessidade de cada 

grupo liumano, em cada memento da sua evolugao, procurar valorizar no 

passado os factos, os eventos, as tendencias que preparam o tempo presente, 

que permitem compreende-lo e ajudam a vive-lo". 

Para Jette (Carr, s/d) para quem o objecto da historia nao e o passado mas sim 

o tempo (incluindo tanto o passado como o future), a historia tem como object ivo 

a aquisigae da perspect iva temporal ou "reflexo historico" perante u m a si tuagao 

presente. Para ele a historia constitui apenas u m a perspect iva tempora l 

apl icavel nao impor ta a que ciencia, permit indo-Ihe tentar u m a expl icagao d e 

u m a real idade presente por meio d a que a precedeu. O seu objecto nao e o 

passado mas o tempo. T o d a a historia e uma tentat iva para explicar o presente". 

Do ponto de vista pedagogico, es ta concepgao leva, como iremos ver, ao 

metodo regressive no ensino da historia. 

Neste caso a historia te ra como fungoes: (i) a aquisigao de conhecimentos, (ii) o 

desenvolv imento crit ico que e consequenc ia do ref lexo historico perante u m a 

si tuagao presente, (iii) a t ransmissao de valores como consequenc ia d a 

t ransmissao de conhec imentos (fungao moral da historia: a praxis e a acgao, as 

consequencias prat icas dos enslnamentos da historia). Segundo Jette, a historia 

e u m a investigagao d a verdade, a juda-nos a compreender melhor o mundo em 
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que v ivemes, o que incita a fazer ju izos de valor sobre este mundo e, 

provavelmente, agir em consequenc ia disso. 

Hours (1989: 17) e d a m e s m a opin iao: "E langando-se a agua, diz o proverbio, 

que se aprende a nadar; paralelamente e vivendo que se pode aprender a viver. 

Mas observar no passado as acgoes dos tiomens, acrescentar a sua propria 

experiencia a deles e viver precisamente varias vidas e acrescentar a sua 

propria vida a dos homens doutros tempos." 

Os marxistas quanto a eles at r ibuem sempre a historia u m a fungao social com 

dup la d imensao: estrategica e ideologica. E fungao estrategica na medida em 

que a Historia fornece ens lnamentos uteis para as estrategias dos part idos 

poli t icos. E ideologica na med ida em que ela contr ibui para a formagao d a 

consc ienc ia historica, inculcagao de valores e constitui u m a a rma para a luta 

cont ra as ideologias opostas (burguesas). 

Para ilustrar a dup la fungao da historia na perspect iva marxista- leninista, 

Mazauric (1988: 77) , escreveu o seguinte: "A historia, como todas as discipl inas 

que aspiram ao estatuto de ciencias posit ivas, mas cujo objecto diz respeito ao 

h o m e m , a economia ou ao Estado, e que estao a inda longe de ser c iencias 

const i tuidas e adultas, mergu iha na ideologia. Longe de estar isento das 

distorgoes de natureza ideologica, o conhecimento historico inclui-as de facto". 

Segundo Mazauric (1988: 77) , nao so Marx e seus seguidores atr ibuem um 

papel ideologico a historia como tambem histor iadores de outras cores: "Por 

outro lado, quando a observamos na longa prat ica dos histor iadores, desde 

Montesquieu ou Edward Gibbon, a genese da historia mostra c laramente que a 

object iv idade do saber hist6rico se prepara no seio da ideologia segundo u m a 

estrategia de ruptura sempre recomegada, com a propr ia ideologia." Mas 

adiante, Mazauric (1988: 81) , acrescenta: "Os histor iadores marxistas- leninistas 

sao, pois, histor iadores do Part ido, conscientes das relagoes entre a estrategia 
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de luta da classe operar ia e das forgas revolucionar ias e as suas propr ias 

obr igagoes teor icas e cientlficas". O mesmo Mazaur ic (1988: 84) conclui o 

rac ioc ino fa lando d a apl icagao d a v isao marxista de historia no ensino: "Nao 

obstante as esquemat izagoes abusivas, o per iodo de 1939 a 1960 e u m a e tapa 

decis iva na di fusao dos conceitos do mater ia l ismo historico: forgas produtivas e 

relagoes de produgao, base economica e superestruturas, luta de classes e 

consc ienc ia de c lasse, revolugoes, estadios historicos de evolugao, natureza e 

histor ia, estrutura e conjuntura". Estes concei tos, como vereremos, const i tuem 

uns dos object ives cognit ivos do curr iculo de historia no Estado angolano. 

Para Pierre Ansar t (1984: 57-74), os manuals de historia tem como fungao a 

inculcagao da relagao afectiva com o passado atraves de mecanismos que o 

poder polit ico uti l iza. Esses mecan ismos v isam: a) a "mover os sent imentos" 

atraves dum discurso emocional usando metaforas onde a Nagao e 

apresen tada como u m a pessea v iva, um pai ou u m a mae que nasce, cresce, 

adoece, sofre, as vezes e traida pelos seus f i lhos, mas que acaba sempre pa ra 

veneer todos os obstaculos para o bem dos seus fi lhos; b) a comunicar as 

ident idades para a formagao da "subject iv idade pol i t ica" ou consc ienc ia pol i t ica, 

atraves de uso du m estilo literario apropr iado, como, por exempio os tempos dos 

verbos marcando u m a acgao rap ida ou duradora, o pronome possess ive 

enfat izando o super-ego. . .c) a "transmitir ou conformar os ideals" ou valores, 

cr iando, a partir de exemplos de herois, reis, guerreiros e traidores, modelos d e 

compor tamentos a imitar ou atitudes a repudiar. 

Todas essas consideragoes levam-nos a colocar ou a responder aos prob lemas 

de cienti f ic idade d a historia e dos valores que implicita ou expl ic i tamente, e l a 

pode transmitir. 

Apesar de d ivergencias existentes sobre o estatuto cientif ico da historia, nos 

cons ideramo- la c o m o ciencia pelas seguintes razoes: 
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Em primeiro lugar a historia constitui um corpo de conhec imentos ou saber 

humano . Em segundo lugar a historia possui um objecto de estudo: quer o 

tempo, quer o passado. Em terceiro lugar, e la tem os seus metodos de 

invest igagao ou de estudo, o metodo indutivo: a historia vai dos factos 

part iculares as regular idades ou "leis" do desenvo lv imento da soc iedade 

h u m a n a na perspect iva historica. Enfim, seus ens lnamentos tem ut i l idade 

prat ica na soc iedade: aquisigao de concei tos operator ios, formagoes de 

at i tudes. . . 

Em s u m a a historia reune os requisites necessar ies para ser cons iderada c o m o 

ciencia. Todavia , e de subl inhar que a historia nao e u m a ciencia exacta como a 

matemat ica ou a f is ica; mas s im, u m a ciencia social ; da i a sua especif icidade. 

Quanto a questao de valores, ela constitui t ambem u m a actual idade, e m b o r a 

polemica e complexa. Para Marin Ibanez (1976: 13-14), valor e "tudo aquilo q u e 

sat isfaz u m a tendenc ia , u m a aspiragao, um desejo nosso, tudo aquilo que d e 

a lgum mode convem a nossa natureza, o c h a m a m o s de bem ou valor. 

Resumindo para o pensamento comum, valor signif ica: a) tudo aquilo que e 

capaz de romper a nossa indiferenga, b) aqui lo que responde as nossas 

tendencias e incl inagoes, c) o que se destaca pela sua perfeigao ou dignidade." 

Ibanez (1976: 52) classif ica os valores em seis categor ias: • 1. Tecnicos: 

economicos, util itarios. • 2. Vitals: educagao f isica, educagao para a saude. • 3. 

Esteticos: l iterarios, musicals, pictoricos, c inematograf icos. • 4. Intelectuais: 

humanist icos, cienti f icos, tecnicos. • 5. Morals: individuals (formagao de caracter, 

cult ivo de l iberdade e responsabi l idade, sent ido dos seus direitos e deveres) , 

sociais (relagoes interpessoais, o bem comum, sent ido da justiga), part ic ipagao 

social (familiar, escolar) . • 6. Transcendentais: cosmovisao, f i losofia, religiao. 

Esta classif icagao nao e a unica, existem outras que podem ser tomadas e m 

consideragao, contendo os mesmos e lementos mas que di ferem entre e las. 
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mui tas a vezes, pela terminologia uti l izada. 

Se valores possuem u m a determinada relat ividade l igada ao tipo de soc iedade 

e/ou d a epoca, torna-se a inda mais quest ionada a sua t ransmissao. Pois, se 

va lores per tencem, em principio, a u m a determinada classe social, que direito 

natural tem essa c lasse para obrigar as outras a assimilar os seus valores? A 

questao nao ter ia resposta se nao exist isse um fenomeno social chamado poder 

que implici ta ou expl ic i tamente impoe os valores atraves dos seus apare lhos 

quer ideologicos quer repressivos. Todavia , apesar da sua relat ividade, os 

va lores nao sao subject ivos mas object ives na med ida em que eles nao 

dependem d a vontade dum individuo mas sim sao produtos dum colect ivo. 

A o nivel do s is tema educativo, os valores e menta l idades sao t ransmit idos 

expl ic i ta e impl ic i tamente atraves do curr iculo e sobretudo do "curr iculo oculto". 

Os crit icos temem que a t ransmissao de valores t ransforme a educagao e m 

doutr inagao ideologica ou num meio de dominagao cultural de um grupo social 

sobre os outros. Mas e uma si tuagao inevitavel, tendo em conta a fungao 

(reprodutora) d a escola. 

C o m o dissemos atras, os padroes de compor tamentos, uses e costumes var iam 

de acordo com o t ipo da soc iedade ou de classe social e da epoca. Cabe a 

esco la a homogeneizagao dessas divergencias. 

C o m o exempio d a fungao reprodutora e t ransmissora de valores pela esco la 

pode observar-se a classif icagao do PORTUGALVGEP (1986: 92-94). Este 

classif ica os valores em 11 categorias: vitals, afect ivas, intelectuais, sociais, 

et icos, esteticos, espir i tuais, de real izagao e maturagao pessoal , de produgao, 

tempora ls e s imbol icas. 

Esses valores, como outros, fazem parte da ideologia do Estado; dependem, em 

grande parte do modeio de soc iedade e sao incut idos nos alunos atraves do 

curr iculo, sobretudo oculto. Relevante e o papel do curr iculo de historia n a 
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transmigao de valores, com mais incidencia, nos valores sociais, morais, 

esteticos e simbolicos, como iremos ver no proximo capitulo. Mas para que este 

objective tenha sucesso, deve ter-se em conta, na construgao como no 

desenvolvimento do curriculo de historia, varios factores, como, entre outros, as 

condigoes sociais do aluno, a sua origem social e sobretudo, a sua idade. Surge 

a necessidade da cooperagao entre a sociologia da educagao centrada na 

educagao como fenomeno social determinado pelo poder e a psicologia das 

idades ou de desenvolvimento centrada no desenvolvimento da personalidade, 

tendo em conta as caracteristicas psicologicas da crianga. 

3.3 — Curriculo de Hist6ria e desenvolvimento psicologico do aluno 

Os padroes ocidentais do desenvolvimento psicologico correspondem a realidade angolana? 

Ou seja: 
A Idade cronologica correspondera k idade escolar? Qual e a situagao concreta de Angola? 

Quais sao as caracteristicas psicologicas do aluno angolano do ensino basico? 

Como organizar o curriculo de Historia de acordo com a realidade angolana? 

Qualquer que seja o seu ambito, todo o curriculo assenta sempre sobre tres 

pilares: a sociedade que ele vai servir, o conhecimento cientifico a transmitir e o 

sujeito a ensinar, isto e, o aluno. 

Ora, se o aluno e o alvo a atingir, torna-se indispensavel conhece-lo na sua 

totalidade, o que significa conhecer o seu desenvolvimento fisico, moral e 

intelectual. Este conhecimento psicologico ajudar-nos-a a compreender a que 

tipo de alunos e o momento certo em que este ou aquele curriculo deve ser 

aplicado e assimilado com sucesso. Pois o aluno e a fonte dos objectives 

curriculares, tendo por isso, uma influencia no curriculo. 
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A Psicologia do Desenvolvimento fornece os dados sobre o desenvolvimento 

psicologico da crianga, mostra a importancia dos interesses e necessldades das 

criangas na aprendizagem e analisa o papel da experiencia e dos metodos 

activos no processo do desenvolvimento psicologico. O construtor de curriculo 

deve ter em conta esses dados a fim de evitar as discrepancias entre o conteudo 

e a idade do aluno e conhecer melhor as reacgoes tanto intelectuais como 

afectivas dos alunos perante o conteudo curricular. Neste aspecto, as 

perspectivas sociologicas de abordagem do curriculo colaboram com as as 

outras. 

Almeida (1983) estabelece uma relagao significativa entre a psicologia evolutiva 

e o curriculo: "ao permitir uma analise funcional do comportamento cognitivo dos 

sujeitos e ao valorizar o papel decisivo que nele exercem os conteudos ou 

tarefas curriculares e a metodologia do ensino utilizada, a psicologia do 

desenvolvimento fornece novas perspectivas para uma efectiva intervengao 

psicoldgica ao nivel do comportamento cognitivo". 

— A partir dos anos 50, apareceram duas principals correntes, que 

aperfeigoando alguns predecessores iam levando ao cume a psicologia com 

implicagoes praticas. Trata-se da corrente desenvolvimentalista de Jean Piaget 

e da cognitivista de Resnick. Desde entao os psicologos trabalham com base 

das ideias de urn desses dels ou fazem a simbiose deles. Irei focar um pouco 

sobre Jean Piaget cuja abordagem apresenta um interesse fundamental para as 

questoes curriculares. De facto, Almeida (1983) afirma, com razao, que Piaget 

"centrou-se na descoberta do que e como as criangas pensam e nao com a 

propria modificagao do pensamento que e uma questao subsequente e 

experimental". Segundo Elkind (Almeida, 1983), "Piaget e o verdadeiro Pal da 

Psicologia evolutiva ou das idades". 

E interessante considerar tambem a posigao de Vigotsky que apresenta uma 
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visao sintetica sobre o desenvolvimento da crianga. Enfim, para respondermos a 

questao de como e em que idade comegar o ensino da historia, iremos recorrer, 

antes de tirarmos algumas ilagoes, aos trabalhos de Oltragge. 

Jean Piaget e o desenvolvimento psicologico 

Para Piaget, a inteligengia esta ligada a capacidade de raciocinio dos 

individuos denominada, por ele proprio, "operagoes mentals". Esta capacidade 

evolui do estadio mais simples ao mais complexo seguindo uma sequencia 

invariante. O desenvolvimento intelectual e, segundo ele, o resultado de um 

cruzamento de varios factores: a hereditariedade ou maturagao, o meio fisico e o 

factor de equilibragao. Almeida (1983) apresenta o pensamento do Piaget de 

seguinte forma: "o intelectual aparece concebido como um processo de 

aprendizagem passo-a passo, onde o adquirido e utilizado para resolver os 

problemas actuals, e uma vez estes ultrapassados serao ja usados na resolugao 

de problemas futures. Ha uma aquisigao progressiva de mecanismos de 

tratamento de informagao cada vez mais elaborados (esquemas de acgao, 

operagoes concretas, operagoes formats) e generalizaveis as diversas 

situagoes. O desenvolvimento intelectual e intencional cuja necessidade (estado 

de equilibrio) e o motor desse progresso". 

Em suma, para Piaget, a inteligencia desenvolve-se por sucessivas 

transformagoes qualitativamente diferentes ate um estado adulto e ultimo que os 

sujeitos atingem na adolescencia. Ate ai tem sucessivamente: o estadio de 

inteligencia sensorio-motor dos 0 aos 18/24 meses, o estadio das 

representagoes pre-operatorias (pensamento simbolico, pensamento intuitive) 

dos 2 aos 7/8 anos, o das operagoes concretas das 7/8 anos aos 11/12 anos e, 

finalmente, das operagoes formais, das 12 aos 15 anos. Neste trabalho, sao do 

nosso interesse os dois ultimos estadios. 

O estadio das operagoes concretas: dos 7/8 aos 11/12 anos, caracteriza-se pelo 
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agrupamento operat6rio do pensamento sobre os objectos ou acontecimentos 

reais, concretes ou sua representagao imediata e pela representagao das 

acgoes possiveis. 

Quanto ao estadio das operagoes formais: dos 11/12 aos 15 anos, o 

pensamento atinge a sua forma definitiva: ele e reflexive e acabado e e 

hipotetico-dedutivo, sendo um pensamento de segundo grau, isto e, mediate. As 

criangas sao ja capazes de raciocinar usando abstracgoes - e nao so objectos e 

factos concretes - na elaboragao de novas operagoes. Ja elas tern a percepgao 

da nogao do tempo e da velocidade. 

E de notar que a psicologia de Piaget, embora centrada nas estruturas 

cognitivas, Integra tambem os dominies afectivo e moral. O facto de a 

reversibilidade e consen/agao so serem possiveis no estadio das operagoes 

concretas influencia quer o comportamento afectivo quer o julgamento moral 

das criangas. A vida afectiva torna-se entao mais consistente; as experiencias 

passadas afectam as decisoes e os sentimentos no presente e condicionam a 

vontade. A autonomia comega a desenvolver-se mas nao se completa antes do 

estadio das operagoes formais, conclui ele. 

O desenvolvimento psiquico da crianga segundo Vigotsky 

A perspectiva marxista da psicologia evolutiva apresenta um interesse na 

medida em que fornece dados pragmaticos de estudo. Para Vigotsky 

(Petrovisky, 1985) o desenvolvimento psicologico e entendido como "o processo 

de modificagao da personalidade no qual a crianga assimila a experiencia 

historico-social" e e condicionado pelas complexas condigoes de vida e da 

educagao da crianga. Perseguindo o mesmo autor, o processo de 

desenvolvimento da crianga compreende tres aspectos basicos: 1) o 

desenvolvimento dos conhecimentos e modes de actividade no processo de 

ensino; 2) o desenvolvimento dos mecanismos psicologicos de aplicagao dos 
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procedimentos assimilados; 3) desenvolvimento das propriedades gerais da 

personalidade (orientagao, estrutura psicologica da actividade, a consciencia e 

o pensamento). Na mesma perspectiva, caracteriza-se o desenvolvimento 

psicologico em dois principals periodos ou idades ou estadios. 

Vigotsky (Petrovisky, 1985) define a idade como "determinada epoca, cicIo ou 

nivel de desenvolvimento, como determinado periodo do mesmo, relativamente 

cerrado, cujo significado esta definido por seu lugar no cicIo geral do 

desenvolvimento e na qual as suas leis gerais se expressam cada vez de um 

modo qualitativamente peculiar". Assim, esta perspectiva distingue dois 

periodos do desenvolvimento psicologico da crianga: a idade pre-escolar de 0 

aos 7 anos e o que interesse-nos mais, a idade escolar dos 8 aos 16 anos. 

A idade escolar vai de 8 aos 16 anos, periodo em que a crianga passa na escola 

basica. Esta, segundo Vigotsky, subdivide-se em escolar pequena (7 aos 10 

anos, correspondente aos 1- a 4- anos de escolaridade), media (10 aos 14 

anos, de 4^ ao 8°) e maior (15-16 anos, de 8- ao 10-) 

E de notar que as idades do desenvolvimento psicologico tem um caracter 

historico-social dependendo da propria evolugao dum determinado sistema de 

ensino pelo que os limites dos estadios nao devem ser imutaveis. No nosso 

trabalho iremos por o acento sobre a idade escolar uma vez que o nosso estudo 

incide sobre o ensino basico onde se encontram as criangas abrangidas por 

este periodo do desenvolvimento. 

Vejamos, agora, as caracteristicas da idade escolar na narrativa vigotskyana 

• A idade escolar pequena (de 7 aos 10 anos) 

a) Como caracterisicas gerais do periodo: — E um periodo de transigao em que 

0 pre-escolar se converte em escolar, em que a crianga estuda da 1- a 4-

classes, tendo a sua principal actividade passado do jogo para o estudo 

(aprendizagem), o que modificou essencialmente os motives da sua conduta. 
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criando novas fontes para o desenvolvimento das suas potencias cognitivas e 

morais. — Neste periodo, base de muitas qualidades psicologicas da 

personalidade, a crianga esta preparada para assimilar as novas regras de 

conduta social. 

b) Do ponto de vista anatomico-fisiologico nota-se um consideravel 

fortalecimento do sistema osseo-muscular, uma relativa estabilidade da 

actividade cardiovascular, um aumento do volume cerebral e a aquisigao de 

maior equilibrio dos processes de excitagao e inibigao nervosa. — Todas essas 

condigoes sao necessarias na medida em que a actividade de aprendizagem 

exige da crianga nao so uma consideravel tensao intelectual mas tambem uma 

grande resistencia fisica. 

c) Do ponto de vista psicologico, regista-se um significative desenvolvimento 

dos processes cognitivos (percepgao, atengao, memoria, imaginagao e 

pensamento), um notorio desenvolvimento moral bem como um sensivel 

desenvolvimento afectivo. Clare que todos esses aspectos formam um todo 

indivisivel. — O desenvolvimento dos processes cognitivos: 

1- A percepgao: — nesta idade a percepgao e somente de formas e de cores; — 

nota-se nas criangas uma nitida falta de analise sistematica de propriedades e 

qualidades dos objectos percebidos; — pouco a pouco ira aparecer uma nova e 

necessaria actividade: a observagao dirigida a um fim. 

2- A atengao: — no 1- ano a atengao e ainda involuntaria; — a partir do 2- e 3-

ano adquire-se a atengao voluntaria dirigida a um fim. 

3- A memoria: — no 1- ano a crianga possui uma memoria voluntaria: recorda-

se, facilmente, do regime diario, das regras de condutas e das tarefas de casa. A 

medida que ela progride na escola comega a surgir uma diferenciagao das 

tarefas da memoria. Entao, a crianga adquire uma grande capacidade de 

reprodugao e a memoria que, antes, era voluntaria transformou-se em memoria 
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involuntaria. 

4- A imaginagao: — no 1- e 2- ano de escolaridade, a crianga e dotada duma 

imaginagao reprodutiva ou criadora. E a idade da fantasia. A imaginagao 

reprodutiva ja reelabora as imagens da realidade. As criangas modificam a linha 

argumental dos relates, representam os acontecimentos no tempo, desenham 

uma serie de objectos em forma sintetica. As informagoes que a crianga assimila 

sobre os objectos e as condigoes da sua origem proporcionam-Ihe a 

fundamentagao e argumentagao logica, pressuposto para aquisigao da 

imaginagao criativa ou produtora, a partir do 3- ano. 

5- O pensamento: — no 1- e 2- ano, o pensamento e baseado no piano visual e 

concrete, ele e pratico-afectivo ou sensorial; — no 3- e 4- ano, o pensamento 

torna-se abstrato, capaz de generalizagao e de dominar alguns conceitos. Este 

pensamento e baseado na actividade analitico-sintetica. 

6- O desenvolvimento moral: — O desenvolvimento moral acompanha o 

cognitivo. Nos primeiros anos da escolaridade, a crianga assimila as normas 

morais e regras de conduta atraves das exigencias da escola que amplia o 

codigo normative trazido do lar. Por outre lade, regista-se pouco a pouco o 

desenvolvimento das relagoes interpessoais devido ao contacto com o adulto (o 

mestre) e os colegas. E oportuna a introdugao da Historia, nesta fase tendo em 

conta a fungao social desta disciplina e a disponibilidade da crianga em 

assimilar as normas. 

7- O desenvolvimento da emogao: — Este tambem acompanha os dois 

primeiros aspectos do desenvolvimento psiquico. Porem, observa-se uma 

intensificagao da contensao e autocontrolo na exteriorizagao das emogoes bem 

como uma elevagao constante dos estados emocionais. Neste periodo formam-

se alguns sentimentos tais como a satisfagao, a curiosidade e a admiragao, 

elementos necessaries para iniciar o estudo da Historia. 
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Como e quando ensinar HIstdria? — Fazendo algumas consideragoes 

acerca de enslne da historia, Sperb (1975) sustenta que "A Historia nao se pode 

comprender sem relacionar o conhecimento da geografia e os sentimentos 

humanos, as necessldades basicas (alimentos, abrigo e felicidade) constituem o 

motivo da acgao humana. E que, por isso, o ensino de Historia deve ser vivido 

pelo aluno". Citando, ainda o INEP, Sperb disse, a proposito do ensino de 

Historia, o seguinte: "Valorizando os aspectos essenciais da vida, os alunos 

compreenderae que eles proprios, continuando a viver os mesmos aspectos, 

mas de maneira diferente e avangada, estarao compondo a historia de nossos 

uses e costumes". 

Quanto ao problema de quando iniciar o ensino de Historia, nao existe 

unanimidade de opinioes acerca da questao. Centudo reconhece-se a neces

sidade de comegar mais cede. O que e mais importante nao e o ano ou a idade, 

mas a maneira de fazer a abordagem historica na escola, tendo em conta as 

diferentes fases do desenvolvimento psicologico da crianga. Heinrich Roth 

(Sperb, 1975) realizou uma pesquisa sobre as atitudes dos alunos de 9 a 15 

anos, no ensino da Historia e constatou que no fim da escola primaria nota-se 

uma grande atragao da crianga pelos assuntos historicos. Nesta idade, a crianga 

e curiosa, quer saber como as coisas sao e como eram no passado. Cabe a 

escola explicar-Ihe, caso contrario, a crianga desenrasca-se com perigo de 

adquirir conceitos errados de dificil correcgao mais tarde. Tendo isto em 

consideragao. Roth pensa que o ensino de Historia se deve iniciar na escola 

primaria: "A fome de saber, caracteristica da fase de 9 ou 10 anos de idade, para 

que nao definhe, necessita ser entendida pela escola. O problema nao reside 

na pergunta: deve a escola primaria oferecer ensino de Historia? O problema e: 

como podemos ensinar historia nas diferente fases de desenvolvimento da 

crianga?' 

Sempre na tentativa de resolver a problematica de quando e como ensinar 
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Historia, Oltragge (Sperb, 1975) considera que entre 10 a 15 anos o 

desenvolvimento da crianga conhece 3 fases a saber: — a infancia plena, 5- e 6-

anos de escolaridade, correspondente as 11 e 12 anos de idade; — a fase pre-

pubertaria, 7- e 8- anos de escolaridade, correspondente aos 13 e 14 anos de 

idade; — a fase pubertaria, 9- e 10- anos de escolaridade, correspondente aos 

15 e 16 anos de idade. 

Na fase de infancia plena, fase em que a crianga "tema a direcgao da realidade", 

a crianga, apesar da imaginagao, distingue ja a realidade da fantasia, possui 

uma memoria muito boa e uma grande curiosidade, mas manifesta pouco 

interesse para os assuntos espirituais. Nota-se a fraca capacidade da critica e a 

facil aceitagao das opinioes alheias. Neste estadio, o ensino de Historia exige, 

segundo o autor citado, uma fase preparatoria, isto e, uma introdugao ao estudo 

da Historia dada nao so atraves das lendas, como tambem atraves dum 

planeamento sistematico, evitando contudo a memorizagao. 

Na fase pre-pubertaria (13-14 anos de idade, 7- e 8- ano de escolaridade), a 

crianga caracteriza-se por uma grande capacidade de critica, uma preocupagao 

sobre o valor de conhecimentos historicos ja acumulados e significado dos 

acontecimentos actuals, constante procura de um padrao de comportamento. Os 

actos historicos de fidelidade, de traigao e grandes realizagoes interessam a 

crianga como modelo para a sua propria vida. E a idade das alcunhas. Por 

conseguinte "a opiniao do professor ainda vale muito; razao pela qual sua 

reponsabilidade e enorme. Neste sentido o professor nao pode descurar de 

fazer surgir a historia como campo de bataiha entre o ideal e a realidade". Nesta 

fase aparecem ja discussoes entre o professor e os alunos. 

Na fase de puberdade (15-16 anos, correspondente aos 9- e 10- ano de 

escolaridade), nota-se um desinteresse dos alunos pelo estudo da Historia 

devido a formagao do sentimento de responsabilidade no aluno e da percepgao 
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de si mesmo como ser passageire, como elo de corrente, o que Ihe provoca 

grande consternagao que, por sua vez, gera hipersensibilidade, isolamento e 

aversao a orientagao e aconselhamento de adultos em geral. Esse desinteresse 

e ainda agravado pelo sentimento de inseguranga que o adolescente aprova (o 

adolescente nao sabe o que quer, mas tem uma grande saudade por modelos 

que possa imitar). Assim aconselha-se ao professor trabalhar com serenidade, 

de conduzir a aula com seguranga, de abster-se de fornecer os julgamentos e 

de estimular o aluno para o julgamento proprio e razoavel. E precise tolerancia 

e bom sense a desenvolver nos alunos, como sublinha Oltragge (Sperb, 1975): 

"Nesta fase o planeamento do professor visa a compreensao das relagoes entre 

OS factos historicos, a penetragao nos acontecimentos do presente, enfim, visa a 

aprendizagem de estudos sociais. Nesta fase o aluno necessita de 

compreender que o presente e o resultado da vida de pessoas que sofreram e 

agiram. Tentativas de tornarmos o facto compreensfvel fica sem efeito se o aluno 

nao perceber que o progresso actual e fruto de luta de sofrimento e mesmo da 

morte de homens que viveram antes de nos." Dai a importancia das biografias, 

nesta fase. 

Em Angola, na fase actual, a idade escolar e compreendida, oficialmente entre 

OS 6 anos e 14 anos. Contudo, devido os condicionalismos ou situagao concreta 

vivida no pais, e quase impossivel aplicar, com o rigor cientifico, os padroes 

etarios estipulades pelos Principles de Base para Reformulagao do Sistema de 

Educagao e Ensino, isto e, pela definigao de politica educativa. Por isso, uma 

margem de dois anos ou mais foi tolerada para as criangas em condigoes 

dificeis vivendo ou provenientes de meios rurais e/ou afectados pela guerra. Na 

pratica, verifica-se, no terceiro nivel do ensino basico, uma tolerancia de alunos 

com mais de 14 anos. Por outro lade a legislagao laboral vigente estipula que so 

pode ter emprego quem e maior de 18 anos de idade, o que subentende que 

ate 18 anos a crianga tera o seu lugar na escola. 
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Capitulo 4: 
O curriculo de Historia 

4.1 — O curriculo de Historia sob o dommlo portugues 

Com apoio dos textos legais ou administrativos, veremos a infuencia da politica 

educativa dos diferentes regimes politicos Portugueses sobre o Curriculo da 

Historia no ensino primario e no curso geral do ensino secundario, periodo 

escolar equiparado ao actual ensino de base angolano. Iremos analisar, em 

linhas gerais, a influencia da ideologia no curriculo de Historia desenvolvido em 

Portugal e em Angola, desde o periodo monarquico-liberal ate ao fim do Estado 

Novo. 

O curriculo da Historia no periodo monarquico-liberal 

No seculo XIX, a ideologia liberal e, como aponta Rocha (1984: 25), "ideologia 

do progresso e ilustragao, ou seja, o progresso social promovido pelas luzes do 

intelecto. (...) A perfectibilidade ilimitada fara do homem — diz-se — senhor do 

seu destine, deus de si mesmo". Mais tarde, juntaram-se ao Progresso e 

Ilustragao, as palavras, Liberdade, Democracia, e Civilizagao, conclui Rocha 
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(1984). Quanto ao R. Remond (Rocha: 1984: 24-25), resumindo o liberalismo, do 

ponto de vista sociologico, como "antes de mais a expressao dos interesses dos 

burgueses", escreveu: "A burguesia fez a Revolugao e a Revolugao entregou-

Ifies o poder; ela pretende conserva-lo contra um regresso da aristocracia e 

ascensao das camadas populares. A burguesia reserva-se o poder politico 

atraves do censo. Controla o acesso a todas as fungoes publicas e 

administrativas. Deste mode a aplicagao do liberalismo (iluminismo) tende a 

prolongar a desigualdade social". Desta ideologia submergem os fins e 

objectivos da educagao que estao na base dos objectives gerais e especificos 

da historia neste periodo. 0 liberalismo (iluminismo) conduziu ao posltivismo e 

racionalismo: "o real e racional e o racional e real", dizia-se, naquela epoca, isto 

significa que e racional ou verdade aquilo que a razao e somente ela pode 

explicar. Aplicado esse principio a historia, predomina neste periodo, uma 

concepgao positivista da historia ensinada nas escolas. Como afirmam Aurea 

Adao e Sergio Campos Matos (1992: 64) e "uma historiografia de divulgagao 

didactica caracterizada por uma historia factual, uma historia moral e enfim, uma 

concepgao ecletica da historia". 

De acordo com as finalidades da educagao contidas, em parte, no diploma de 

1835-09-07, o ensino e orientado para apoiar a ideologia do Estado e deve ser 

banido dele tudo que e "doutrina subversiva da ordem estabelecida", isto e, 

contraria aos interesses da classe hegemonica, "doutrinas imorais ou 

irreligiosas". Em suma, trata-se de legitimagao da ordem estabelecida, atraves 

do ensino. 

Nesta perspectiva os objectivos da historia estao determinadas de acordo com a 

concepgao da historia existente nos detentores do poder politico. De acordo 

com OS dois autores citados, vejamos o significado das caracteristicas atribuidas 

a historia ensinada nas escolas deste periodo liberal-monarquico. 
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Uma historiografia de divulgagao didactica caracterizada por: — a) "Uma 

exposigao cronologica dos acontecimentos politicos e militares considerados 

mais relevantes para a fixagao de uma memoria nacional." — b) Uma historia 

factual: com o posltivismo sao os factos que contam. Trata-se na realidade, das 

proezas dos reis ou dos membros da sua famllia, dos nobres, dos actos heroicos 

dos militares (na defesa da patria e do povo do rei) ou pessoas ao servigo da 

dinastia a ensinar na escola com vista a incutir nas criangas as virtudes destes. 

— c) Uma historia moral ou "historia mestra da vida", invocando e levando a 

imitar os her6is, principalmente Cicero". — d) uma historia ecletica, abarcando 

todos OS aspectos da vida social; e uma historia total. 

Em suma, como afirma Tergal (1989), trata-se de uma historia que tem como 

papel fundamental a construgao de uma memoria institucional oficial. 

Quanto ao conteudo, como assinala o art.1 do decreto de 7 de setembro de 

1835, a Historia esta ainda ligada ao ensino de geografia: "a instrugao primaria 

comprehende a leitura, a escriptura, e os elementos de gramatica Portugueza, 

Arithmetica, Desenho Linear, Civilidade, Religiao, Direito politico, e algumas 

nogoes de Historia e Geografia". 

O metodo recomendado pelo regime politico para o ensino primario e o de 

Lancaster ou Ensino Mutuo como ilustra o decreto de 1834-9-7: "O metodo 

geralmente adoptado nas escolas estabelecidas pelo Govemo, sera o de 

Lancaster — ou Ensino Mutuo — com os melhoramentos de que for susceptivel". 

Num regime politico fortemente centralizado, a administragao e tambem 

centralizada pelo que o metodo acima referido e de aplicagao obrigatoria em 

todas as disciplinas do ensino primario. 

Sobre a avaliagao existem poucos trabalhos dedicados exclusivamente a este 

periodo. 
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— Curriculo de Historia no periodo de 1836 a 1895 

Neste periodo onde predominam, do ponto de vista cientifico, o positivismo e 

onde a politica liberal continua a apontar sobre a formagao de elites, apesar das 

tendencias profissionalizantes verificadas no ensino. Para melhor compreender 

o curriculo de historia, neste periodo, convem apresentarmos, sinteticamente, os 

fins e objecivos do ensino. De acordo com Rocha (1984: 64-76) os fins e 

objectivos gerais do ensino, neste periodo eram, em resume: defesa da 

liberdade, seguranga e propriedade, vivencia da democracia liberal, 

independencia nacional, promogao do trabalho nacional, defesa da ordem 

estabelecida, aperfeigoamento do homem, educagao ao servigo da moralidade, 

participagao nos valores supremos. Esses objectivos gerais eram, tambem os do 

ensino primario, uma vez que este nivel, estava sendo estendido a todos, o que 

implica, segundo Rocha (1984: 76-79), "um progressive enriquecimento do 

curriculo, uma feigao utilitaria do ensino, um ensino ao servigo do sistema 

politico vigente, instrugao e moralidade, uma instrugao feminina e um ensino 

primario superior para preparagao de trabalhadores subalternos". Para o ensino 

secundario, de acordo com Rocha (1984: 79), os fins e objectivos eram, 

principalmente: "formagao intelectual e moral (dos filhos da aristocracia e alta 

burguesia), preparagao para uma vida pratica produtiva (para os descendentes 

da pequena e media burguesia, preparagao para o ingresso nas escolas 

superiores (futures dirigentes da sociedade). Esses objectivos, como e obvio, 

reflectiram-se no curriculo de historia. 

O curriculo de Historia e uma introdugao dos factos e temas da historia 

contemporanea em oposigao a historia classica que, contudo, continua a 

predominar. 

Aurea Adao e Sergio Campos Matos (1992: 62) sublinham este facto duma 

maneira patente: "no domfnio da Histon'a, sem duvida, conteudos em que 



119 

predominam nomes, factos (sobretudo respeitantes ao universe militar e a casa 

Real, sem esquecer os nomes dos "varoes insignes", coevos), datas, 

efemerides. Historia-cronologia, centrada na genealogia da famflia real que 

constitui, em tantos manuais o criterio decisive da sua periodizagao por reinados 

ou por dinastias. Heranga da historiografia renascentista e medieval, ao servigo 

da coroa cronica legitimadora de um presente, que se pretende acima de tudo 

continuagao do passado glorioso." 

Do curriculo do ensino secundario nota-se que a disciplina de Historia esta 

ligada a de Cronologia e de Geografia: "O Curso dos liceus constara das disci

plinas e das cadeiras seguintes: 6°) Geografia, Cronologia e Historia." Porem, 

ate 1888, a cadeira da Historia esta ligada a geografia e cronologia e estudada 

num so ano com um tempo reduzido, ocupando assim um lugar subalterno no 

curriculo geral dos recem criados liceus, continuam os dois autores. 

Por decreto de 1868-12-31, a disciplina de Historia e Geografia tem uma carga 

horaria de quatro (4) horas semanais no primeiro semestre do primeiro ano e de 

tres (3) horas no segundo semestre do primeiro ano e restantes semestres de 

todos anos dos liceus da 2- classe. Quanto aos liceus de 1- classe, a 

distribuigao era de 4 horas no 1- semestre e no 3- ano; 3 horas, nos restantes 

anos. O decreto de 1872-9-23 reduziu ainda o estatuto da Historia cuja carga 

horaria passa para 3 horas semanais nos 3- e 4- anos dos liceus de 2- classe. 

Todavia, de acordo com os objectives/ finalidades do ensino naquela epoca, a 

Historia tem uma fungao moral. Sergio Campos (1992: 59) destaca este aspecto 

de seguinte forma: "E uma historia moral que ensinava atraves dos exemplos 

elevados, atraves da narragao dos factos notaveis do passado. Cicero 

permanece a referenda essencial, e mais citada, dos autores dos compendios e 

narrativas em que a psicologia das grandes personagens modelos ocupam um 

lugar de destaque". 
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De acordo com essa fungao da Historia foram concebidos meios e metodos 

julgados eficazes para a consecugao dos fins educativos. Assim, ja em 1872 

com a Reforma de Rodrigues Sampaio, foram publicados os primeiros 

programas destinados ao ensino de historia nos liceus. Embora que nao 

houvesse ainda autonomia da historia em relagao a geografia e cronologia, 

nota-se nesse programa de ensino, uma certa especificagao da area. Em 1880 

sairam novos programas diferenciando por capitulo os itens destinados ao 

ensino de historia. E somente em 1886 que apareceram os programas 

confirmados na totalidade das suas materias. 

A esses diferentes programas correspondiam diferentes manuais de historia 

impostos pelo Estado. No principio houve o pluralismo na escoiha de livros 

escolares por falta de aprovagao de programas no curso dos liceus. O diploma 

de 1857-10-01 do Conselho Superior da Instrugao Publica aprovava os livros 

elementares para as escolas de varies niveis. De acordo com esse diploma, os 

livros de historia recomendados eram os que constam da lista. — Para a 

Instrugao Primaria: Historia de Simao de Nantua; Epitome da historia de 

Portugal; Resume da historia universal profana por J.L.C.de Mello; Novo 

Compendio da historia de Portugal por A.F.M. de Sa; Resumo da Historia de 

Portugal por Marianne Jose Cabral; Novos elegies historicos dos Reis de 

Portugal, para use das escolas, pelo Dr. A.L.S.H. Secco. — Para a Instrugao 

secundaria, eram aprovados os seguintes manuais: Historia do Portugal ate ao 

Rei D. Duarte por Felix Pereira; Compendio de geografia e cronologia (primeira 

parte) por J.LC. de Mello; Historia antiga e moderna pela Dra. J. A. S. Doria. 

A qualidade desses livros deixava a desejar, como sublinha Sergio Campos 

(1992: 61): "De aspecto grafico geralmente austere sem artiffcios ou sequer 

variagoes graficas, desprovido de imagens (as primeiras reprodugoes figurativas 

so surgirao em raros livros de leitura e manuais de historia para o ensino 

primario, nos anos 70), o manual nao so condensa um conhecimento valido. 
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"verdadeiro", considerado util, como constitui um autentico guiao nas escolas 

quer para professores quer para alunos". 

Um decreto de 1860-01-31 criava dentro do Conselho Geral de Instrugao 

Publica, uma comissao de censura para adopgao dos livros escolares. As 

razoes avangadas e contidas neste decreto eram as seguintes: — Unidade e 

homogeneizagao do ensino: "tornar quanto possfvel uniforme o ensino na 

instrugao primaria e secundaria". — Evitar graves abuses de introdugao tanto no 

ensino primario e secundario como superior. — Evitar compendios deficientes 

que pelos erros doutrinarios e pelos vicios de linguagem possam prejudicar a 

educagao moral, o aperfeigoamento e progresso das ciencias. 

De maneira clara o diploma justifica o regulamento do Estado sobre a 

aprovagao e adopgao das obras destinadas ao ensino: — prevenir que nas 

escolas se leiam livros subversives que choquem os bons principios da 

sociedade, da moral, e da religiao fundamental; — proteger o idioma nacional 

atraves de "bons" livros. — afastar os livros que nao reunem as condigoes para 

cabal satisfagao das verdadeiras necessidades do ensino. 

No espirito deste decreto, os livros censurados pelo Estado eram classificados 

em tres categorias: os aprovados, os adoptados e os proibidos. Eis na Integra, o 

texto regulamentar mostrando o caracter centralizado da medida: "Art.1- - As 

obras publicadas pela estampa ou pela litografia em Portugal ou fora dele, 

dividem-se, em relagao ao ensino, em obras adoptadas, obras aprovadas e 

obras proibidas. — Art. 2- - As obras adoptadas sao as que o Govemo admite, 

com exclusao de todas outras, para servirem de textos em todas as aulas e 

estabelecimentos publicos de instrugao, secundaria, superior e especial. — Art. 

3- - As obras aprovadas sao todas as que, nao contendo nada que ofenda a 

religiao, a moral e a constituigao, o Estado julga, pelo seu merito literario e 

cientifico, poderem contribuir para a civilizagao do Portugal. — Art.4- - As obras 
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proibidas sao as que, por conterem doutrinas ofensivas da religiao, da moral e 

da constituigao nao podem ser usadas nas aulas publicas ou particulares. — 

Art.5-- A qualificagao das obras em relagao ao ensino e feita pelo conselho geral 

de Instrugao publica: O Govemo, ouvindo o parecer do Conselho, decreta a 

qualificagao definitiva." 

Mais um vez, pode-se notar, neste decreto, o papel da classe hegemonica na 

imposigao dos valores e o da escola, na sua transmissao. 

Deste facto, por portaria de 1863-08-11 foram adoptados livros de historia para 

o ensino primario. Trata-se de: Novo Epitome da Historia de Portugal por 

Antonio Jose Viale e Compendio da Historia de Portugal por Luis Francisco 

Midosi. Esses dois livros foram ainda reconduzidos pela portaria da Diregao 

Geral da Instrugao Publica de 1865-03-23. 

Devido a pressao das ideias liberals o regulamento sobre o livro unico nao foi 

tao estavel como se esperava, foi desestabilizado pelos decretos de Luciano de 

Castro (1885) e de Jose Dias Ferreira que remetiam de novo para os conselhos 

escolares a capacidade de adopgao dos livros. 

Conforme afirma Sergio Campos (1992), somente em 1895 sob o regime 

regenerador de Hintze Ribeiro - Joao Franco que instituia-se o regime do livro 

unico, muito criticado na epoca mas que se manteve ate 1905. 

Quanto ao metodo, tratando-se de uma historia-cronologia, uma historia de 

factos ligada a geografia, o seu ensino limitava-se a um conjunto de 

conhecimentos enciclopedicos, exigindo-se dos alunos o use desmedido da 

memoria. No ensino primario o metodo geral continuava o de Lancaster ou 

Ensino mutuo; nao se notou nenhuma inovagao de metodos para o ensino 

secundario que utilizava metodos tradicionais e rotineiros resistentes as ideias 

pedagogicas inovadoras. Sergio Campos (1992: 62) caricatura esses metodos 

empirico-tradicionais da seguinte maneira: "Explicagao de uma ligao, quando 
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nao, na mesa, reprodugao do compendio, nos interrogatories orais e, 

eventualmente, em revisoes da materia ja transmitida". 

Quanto aos professores nota-se uma ausencia de preparagao pedagogica 

desses, nao existindo ainda nenhuma instituigao preparando professores dessa 

disciplina no ensino secundario. Essa diversidade de habilitagoes literarias 

autorizada para docencia nos liceus ira refletir-se negativamente na qualidade 

do ensino da historia bem como na preparagao das jovens geragoes, facto esse 

confirmado neste extrato da proposta do decreto-lei de 16 de agosto de 1870: "A 

ser tao apoucado o numero dos nossos alunos, e tao irregular a sua frequencia, 

acresceu a falta de aproveitamento causada da carencia geral de um 

professorado competente, da deficiencias dos metodos, da falta de directorios, e 

do desleixo dos pais, a quern o estado concede a absurda liberdade de 

matarem o espirito e a carreira de sous filhos... (...). Assim a ultima inspecgao 

geral as escolas do reino feita no ano de 1867, demostrou que em historia, 

corografia e gramatica apenas se habilita um numero insignificantissimo." 

— Cumculo de Historia de 1895 a 1910 

A humiliagao resultante do ultimatum ingles do l l d e Janeiro de 1890 reactivou o 

problema da necessidade e valor da educagao. Assim, para o ensino 

secundario, fizeram aparigao novos objectivos ou pelo menos foram reforgados 

os existentes, como afirma Rocha (1984: 246): "formagao do cidadao, servigo 

conjunto da religiao e da sociedade, servigo de equilibrio social, incremento da 

produtividade, formagao da crianga, formagao feminina, preparagao para a vida 

completa, ensino ao servigo da independencia nacional, da moralizagao dos 

costumes e do ressurgimento nacional". Tendo em conta os outros factores 

objectivos atras mencionados (liberalismo, positivismo, romantismo e precaria 

situagao socio-economica), e de acordo com a legislagao existente da epoca em 

estudo e dos varies trabalhos feitos em torno do tema, pode-se destacar as 
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principais caracteristicas da historia ensinada neste periodo. 

Maria Proenga (1992: 80), afirma: "uma nftida influencia alema quer na adopgao 

do estudo de biografia e narrativas fiistoricas nos primeiros anos, quer por um 

certo relevo concedido a Historia Contemporanea". 

De facto, embora continue a valorizagao dos factos relevantes da familia real ou 

dos seus melhores servidores, na historia do Porugal (Historia nacional), um 

acento especial e posto sobre os estudos dos factos mais relevantes da epoca 

contemporanea, isto e, referente as proezas e vitorias da burguesia liberal — no 

poder na Europa e em Portugal — sobre a monarquia absoluta. 

Contudo, com a influencia do positivismo a historia reflete uma imagem da 

sociedade europeia, ocupando um estatuto subalterno em relagao as ciencias 

exactas. No diploma de 1895-8-14, a carga horaria da Historia para os liceus 

gerais era de uma hora semanal nas duas primeiras e de duas horas nas 

restantes classes do liceu. O Decreto do 14 de setembro publica o programa de 

historia que apresenta grande interesse quanto aos objectivos e conteudos. Os 

objectivos da historia sao explicitas nos programas de 1895 e constituem um 

verdadeiro sistema integrado dos objectivos, marcando, deste mode, uma 

evolugao significativa no curriculo da historia. Pela primeira vez, o programa de 

Historia apresenta, alem de conteudos e objectivos gerais, algumas orientagoes 

didacticas. Este facto constitui uma prova clara da atengao dedicada a disciplina 

da historia na transmissao, com maior eficiencia, da ideologia do Estado. 

Pelo diploma de 1895-09-14 foram determinados, para a historia, os seguintes 

objectivos: "— Promover o desenvolvimento da inteligencia pela distingao e 

analise dos factos socials, o seu relacionamento com suas causas e efeitos. — 

Promover o desenvolvimento da memoria, atraves da retengao e reprodugao de 

factos e datas importantes do passado. — Promover o desenvolvimento da 

imaginagao. — Promover o desenvolvimento da vontade moral pelo exempio 
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"saudavel" da energia humana posta ao servigo de nobres causas e pelo 

interesse e simpatia ou aversao do bem ou do moral. — Promover sentimento 

artistico, por meio da compreensao do grandiose, da impressao do sublime e de 

acgao do belo em algumas das suas manifestagdes mais visiveis, 

universalmente celebradas. — Promover o desenvolvimento do sentido 

historico, por meio da indagagao adstrita a interpretagao dos factos, por meio de 

julgamento das coisas, tempos e dos homens no tempo. — Promover o 

desenvolvimento do amor a patria, a nacionalidade, como valiosos mementos 

da consciencia moral." 

Neste documento do Govemo pode-se ler as fungoes da educagao atraves do 

ensino da Historia, caso da fungao cultural, na transmissao dos conhecimentos 

(primeiro objective, mais nao o mas importante), da reprodugao dos valores da 

sociedade portuguesa e a fungao moral e patriotica, legitimadora do poder 

atraves da criagao duma memoria colectiva. As ultimas fungoes sao as mais 

acentuadas neste documento. A fungao moral esta sempre ligada a educagao 

intelectual ou fungao cognitiva, como sublinha Ramalho Ortigao (Rocha, 1984: 

187): "o progresso moral da sociedade nao e mais que um desdobramento do 

seu progresso intelectual. De facto a moral e uma dependencia precisa e 

imediata do progresso intelectual". 

Ja, nesta epoca, a consciencia moral significava, no espirito deste decreto, o 

amor a humanidade, o amor a patria mas tambem o desenvolvimento do 

sentimento colonial: "— do amor da patria, por meios do conhecimento dos 

factos historicos praticados por nossos maiores e do lugar que a terra onde 

nascemos conquistou no decurso da evolugao historica; — do amor da 

humanidade, valor e solidariedade do genero humane". 

Quanto aos conteudos, o programa publicado pelo decreto de 1895-9-14 

apresentava, em sintese, os temas que se seguem: — 1- ano do Ensino 
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secundario: Historia patria. — 2- ano: estudo elementar da historia do Oriente: 

Egipto, Babilonia, Israel, Medos, Persas, Assiria, Fenicia. — 3^ ano: Os Gregos e 

OS Romanes. — 4- ano: Historia da Idade media, moderna e contamporanea. — 

5- ano: Revisoes, Historia- patria. 

O decreto de 1905-11-13 publicava novos programas para o liceu. No que 

respeita ao curso geral, o conteudo da historia era: — 1- ano: Historia sumaria 

de Portugal desde as origens ate 1580: As origens, a Constituigao territorial do 

Reino, a Organizagao interna, a expansao externa, a decadencia. — 2- ano: 

Historia sumaria de Portugal desde 1580 ate 1889: Dominagao castalena, 

Restauragao e absolutismo real, o regime da liberdade e o progresso material. 

— 3- ano: Revisoes das materias estudadas nas duas primeiras classes: Estudo 

elementar dos factos da historia da antiguidade oriental e classica: Egfpcios, 

Babilonios e Assirios, Fenicios, Persas; Israelitas; Gregos; Romanes. — 4- ano 

Historia sumaria da idade media, moderna e contemporanea: Idade media, 

idade moderna, idade contemporanea." 

Nota-se o peso dedicado a Historia Patria. Os tres primeiros anos de liceu sao 

exclusivamente consagrados ao estudo da Historia do Portugal. Os liberals ja 

defendem e incentivam um certo nacionalismo. 

Quanto aos principios, ha de assinalar uma visao formativa, explicativo-

demostrativa, interdisciplinar e linear da historia. — E uma visao formativa, na 

medida em que a historia visa a promover o desenvolvimento de determinadas 

capacidades e fungoes psiquicas: inteligencia, memoria, imaginagao, vontade 

moral, sentido artistico, amor da humanidade. Esta visao formativa op6e-se a 

visao memorativa, como acontecia antigamente. — E uma visao explicativa e 

demonstrativa na medida em que neste memento, a historia apresenta as 

causas objectivas (factos) e os efeitos (consequencias). — Enfim, e uma visao 

interdisciplinar da Historia que consiste numa estreita relagao entre a Historia e 
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a Geografia dum lade, a Historia e a Lingua portuguesa de outre lade. Alias o 

regime de classe encarava as diversas disciplinas como um todo 

interdependente. Este facto e confirmado pelo art. 19- do decreto do 14 de 

agosto de 1895: "Nenhuma disciplina do piano dos liceus e independente. 

Todas sao meios ligados entre si pelo principio de uma intengao commum: a 

aquisigao dos fins do ensino secundario. Este ensino, pels, longe de realisar-se 

ao acaso ou por indiferenga, faz- se com ordenada distribuigao de materias, por 

sistema de classes, e de mode que os alunos que as frequentam possam 

compartilhar da instrugao das disciplinas que as constituem." 

0 decreto de 1905-11-03 nao so reforga a ulterior recomendagao da 

interdisciplinidade, como incentiva o espirito colonial: "(O professor) pora em 

evidincia, quando for possivel, a influencia do meio geografico sobre o 

desenvolvimento historico; e ao passe que for prosseguindo na explanagao 

doutrinal, acentuara que as relagoes quase nulas entre as aglomeragoes 

humanas constitutivas das primeiras civilizagdes se vao complicando a medida 

que o homem, no decorrer dos tempos historicos, vai, pelo conflito incessante 

dos povos e das ragas, procurando assimilar, em seu proveito, uma extensao 

cada vez maior da superficie da terra." 

De acordo com os seus objectivos e conteudos, a nova concepgao da historia 

exigia novos meios e metodos de ensino. Os manuais continuam a serem 

aprovados pelo poder politico. Assim, para o ensino secundario, por decreto do 

26 de setembro de 1895, foram adoptados os seguintes livros de Historia: — 

Resumo da Historia de Portugal, por M. Pinheiro Chagas. — Compendio de 

Histdria universal, por Consiglieri Pedroso, 4- ed., Lisboa. — Novo epitome da 

historia de Portugal, por A. J. Viole, 4- ed. Lisboa. — Compendio de histdria de 

Portugal para as tres primeiras classes (decreto de 1905 -11-3). — Compendio 

de historia geral para as 4- e 5- classes dos liceus. — Para o ensino elementar, 

0 decreto de 1897-11-3 adoptava o livro de Arsenio Augusto de Mascarenhas 
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com titulo de Resumo da histdria de Portugal. — Para o ensino secundario, por 

decreto de 1905-11-03, o Estado ordenava a utilizagao dos seguintes livros: — 

um Compendio de historia de Portugal, para as primeiras classes; — um 

Compendio de historia geral, para as classes de 4- e 5-." 

Segundo Maria Candida Proenga (1992), esses livros nao tem gravuras e 

dedicam pouca atengao a historia da arte; a qualidade destes, tambem, deixava 

a desejar. 

Quanto ao metodo registou-se um avango: o metodo tradicional de 

memorizagao e paulatinamente substituido por um metodo predominantemente 

interrogative, conforme recomenda o ponto 3 do Art. 22- do decreto de 1895-08-

14: "A/a pratica do ensino secundario cumpre ter em vista o seguinte: A pratica 

da forma de que trata o n- 2 procurara como um de seus requisites, que Ihe 

corresponda a capacidade de atengao dos ouvintes, e por isso suspender-se-a 

de numero em numero de minutos, ainda nas classes superiores, para o 

emprego de perguntas por onde se averigue se os pontes explicados foram 

entendidos pelos alunos." 

Porem, esta preocupacao sobre o ponto anterior que proibe o use exclusive do 

metodo expositive tem a sua razao de ser na medida em que, com este metodo, 

nao se pode verificar sistematicamente os conhecimentos e, atraves desses, os 

valores incutidos nos alunos. 

O ponto 5- do mesmo decreto e peremptorio: "A forma de ensino por meio de 

interrogagae e resposta dirige-se de preferencia a actividade mental 

reprodutiva, e consagra-se a averiguagao da firme e exactidao dos 

conhecimentos adquiridos pelos alunos e tambem a completar estes 

conhecimentos ou a ligar-lhes novas nogoes". 

Como se ve com essas fungoes da historia os metodos serao variaveis tendo em 

conta OS fins educativos. Assim usa-se a exposigao e/ou descrigao dos factos, a 
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analise, a memerizagae a comparagae e mesmo ainda a propria narragao. Mas 

o metodo interrogative e o que predomina e e recomendado pelo decreto 

anterior: "Nao ha meio neste ponto, como em tantissimos outros, de substituir a 

acgao do professor, e tudo aqui e confiado ao seu saber e a sua prudencia. A 

interrogagae e muito aconselhada no ensino da histdria". 

Em suma, assistiu-se, neste periodo a uma espectacular evolugao do ensino de 

historia. Em termo dos objectivos, do desenvolvimento dos conteudos e 

metodos, e sistematizagae, a historia alcangou a sua organizagao como 

disciplina autonoma. Restava saber sobre a sua posterior evolugao no regime 

republican©. 

O curriculo da Historia no periodo liberal-republicano (1911-1926) 

A ideologia republicana e um positivismo iluminista marcada por um 

nacionalismo, um forte anticlericalismo e um ateismo pratico. Dos fins da 

educagao pode, em sintonia com Rocha (1984: 316), se citar os principais: "o 

ensino como libertagao (libertar o povo das ideias religiosas), ensino utilitario 

(virada para a pratica), ensino ao servigo de uma moral laica". No ensino 

primario esses fins traduziam-se, de acordo com Rocha (1984: 322) em: 

instrugao aliada a educagao, formagao integral do aluno, formagao do espirito, 

formagao de individuo e do cidadao, ensino ao servigo da ideologia 

republicana, preparagao profissional". No ensino secundario, esses objectivos 

traduziam-se em: formagao moral e intelectual, preparagao para a vida pratica, 

ingresso no ensino superior, educagao feminine. 

O ensino da Historia e agora generalizado para todos os tipos e niveis de 

ensino: do infantil ao superior, passando pelo ensino profissional. 

Os objectivos gerais do ensino de historia preconizados pelo novo regime eram, 

de acordo com Isilda de Carvalho Mendes (1992: 88): "desenvolver na 
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juventude um forte sentimento civico, Combater todas as influencias 

desnacionalizadoras que consideravam existir ao tempo da monarquia e formar 

uma concepgao duma vida colectiva autonoma". 

Nesta perspectiva, a historia republicana tinha um papel mais educative que 

instrutivo. Visava, principalmente, a formagao da consciencia nacional. Deste 

modo, compreende-se o inicio tao cede da historia, logo no ensino infantil. 

No ensino primario, a historia devia dar a visao dos acontecimentos mais 

importantes a evolugao da sociedade portuguesa nos seus aspectos 

economico, politico, religiose e artistico, de modo a formar a concepgao duma 

vida autonoma, como afirma Isilda Mendes. 

Sempre, neste nivel, nota-se a valorizagao do aspecto educative sobre o 

instrutivo. O Relatorio da comissao da educagao dirigido ao Parlamento 

republicano e confide no diploma de 1913-10-08 defende a importancia da 

historia: "A todo o povo que esquece o seu passado, cerram-se as portas do 

futuro e a Republica, implantada, nao para combater o passado, mas sim para 

continuar as suas mais nobres tradigdes". O incentive ao nacionalismo que 

tambem faz parte da ideologia republicana e sustentado neste diploma. Mais em 

diante o relat6rio acima referido ostenta com mais agressividade esse 

nacionalismo: "Acordando o forte e profunda sentimento nacional e a 

combatividade heroica da raga, e conduzindo todas as classes a um ideal 

solidario e harmonica da grandeza da patria, disciplinados todos os sectarismos 

pela dominadora paixao da liberdade ". 

Compreende-se desde agora que o conteudo da historia seja vasto mas 

concentrado, principalmente na Historia Patria, uma historia mais transmissora 

da ideologia republicana do que jogando uma fungao de valorizagao cultural do 

aluno. 

Neste contexto, o conteudo da historia no ensino primario era bem vasto e 



131 

compreendia, conforme os diplomas de 1911-03-30, de 1916-05-12 e de 1921-

02-15: — Nas 1^ e 2- classes, "Centos de Historia patria e lendas tradicionais"; 

— Na 3- classe, "Historia patria - Preliminares: Das origens a fundagao da 

monarquia; — Na 4- classe, Historia patria: Da conquista do territorio a 

Restauragao; — Na 5^ classe, Historia patria: De 1640 a Republica. 

— No primario complementar ensinava-se, por diplomas de 1911-03-30 e de 

1916-05-12 respectivamente, as "Nogoes elementares de historia geral e patria". 

— No primario superior, por decretos de 1919-01-02, de 1919-08-10, de, 1921-

11-19, de 1924-06-16 e de 1924-11-04, sucessivamente, o programa 

compreendia: — Historia, especialmente de Portugal; — Narrativas historicas 

(5h/semanais); — Historia, para o 2-ciclo, com 2 horas semanais; — Historia 

geral, Historia de Portugal, instrugao moral e civica para as 1-, 2-, e 3-classes do 

ensino primario superior. — Historia e Geografia. 

No ensino secundario, a historia procura destacar os conceitos a partir dos 

grandes factos ou grandes acontecimentos suportados por uma vaga ideia do 

progresso humane. 

Procura ainda estabelecer uma relagao entre a historia patria e a historia geral 

bem como destaca a influencia do meio geografico sobre o desenvolvimento da 

historia segundo uma dialectica materialista. 

Mais do que nunca a historia tem uma fungao moral, socializadora, formativa e 

mesmo selectiva. 

Para Isilda Mendes (1992), "A disciplina de Historia e mobilizada ao servigo de 

um projecto politico sendo-Ihe cometida a importante missao moralizadora e a 

fungao formativa do novo ideal republicano: - formagao moral da mocidade 

portuguesa, selecgao e formagao de homens energicos, inteligentes, capazes 

de servir a sociedade portuguesa. — O decreto de 1918-11-27 define 

claramente as fungoes / ou objectivos da disciplina da historia: "A historia 
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cumpre revelar ao estudante que as sociedades humanas sao extensivos os 

processes logicos que conheceu nas ciencias naturals, feitas pelo professor as 

indispensaveis restrigoes e diferenciagoes. Pela insistencia, que nos programas 

se faz, na parte moderna da historia universal e em toda a parte da historia 

portuguesa, entendeu o Govemo poder servir grandemente um dos principais 

objectivos do ensino secundario, que e, nao so seleccionar e formar homens de 

energico caracter e viva inteligencia, mas tambem adequa-los a determinada 

sociedade, em que vao colaborar, ou seja, neste caso, tornar consciente e 

diferencial a qualidade de portugues." 

Uma vez mais, o nacionalismo e incutido com forga atraves do ensino da 

historia, como testemunha a ultima parte da passagem anterior. 

Neste contexto e segundo Borges (1992: 115) ha 4 principios que norteiam a 

concepgao da historia neste periodo: 

"— Uma concepgao positivista da ciencia historica, como havia de esperar. 

Segundo os republicanos, deve-se aplicar a historia, com ligeiras restrigoes, o 

modelo das ciencias naturals, o que revela a completa falta de consciencia 

epistemologica da historia. 

— Uma concepgao integracionista ou socializadora da historia: o ensino de 

historia, nesta optica, leva a vincula-lo estreitamente aos objectivos sociais e a 

seleccionar e orientar em fungao desses objectivos os proprios conteudos 

programaticos. 

— Uma concepgao essencialmente individualista de vida e do processo 

historico que leva a isolar nestes os herois (individuos) que sao propostos como 

modelos a imitar. 

— Uma concepgao "republicana de vida", isto e, "uma concepgao patriotica 

militar e estoica que leva a exaltagao das virtudes fortes e austeras as quais se 

deixam exprimir nos tres verbos seguintes: lutar, aguentar, obedecer." 
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Alias, o programa de Historia do primeiro ano do ensino secundario, publicado 

atraves do decreto de 1918-11-27 estipula o seguinte: "Por estas biografias se 

exaltara o culto do fierofsmo, nas suas diversas formas, impulsao, tenacidade, 

constancia no sofrimento e na diversidade, obediencia firme a um fito superior. 

Insinuar-se sobretudo aos educando a concepgao combativa da vida". A fungao 

reprodutora das relagoes sociais de produgao e legitimadora do poder atraves 

da historia e bem manifesta no regime liberal-republicano. 

Na parte respeitante a 2- classe do Liceu, o mesmo decreto diz: "Nesta secgao o 

ensino historico e essencialmente moral e patriotica; nele se ministra ao aluno 

um conhecimento integral da historia patria decomposta nas suas principais 

individualidades obreiras". 

Quanto ao conteudo, constata-se que a historia, na Primeira Republica 

caracteriza-se pela sua sumariedade, generalidade e simplificagao. De acordo 

com o mesmo decreto, aparecem: — Nos 1- e 2- anos do liceu, as narrativas 

historicas: "Biografias de guerreiros (Portugueses), navegadores, 

conquistadores, aventureiros, exploradores, revolucionarios, martires, e santos, 

figuras de psicologia relativamente simples, que ostentem uma bem visivel 

unidade de ideal"; — No 3- ano: Historia de Portugal, Historia Universal (Idade 

Media); — No 4- Ano: Historia Universal (Idade Moderna e Epoca 

contemporanea). 

O programa de historia continua ate 7- ano de liceu diferenciando-se de acordo 

com a secgao seguida. Nota-se, contudo a predominancia da historia patria 

sobre a universal enfatizando a epoca moderna (acontecimentos mais 

recentes). Por isso o programa de historia, em relagao ao de 1895, e mais leve e 

mais flexivel, tendo com motivo par tal a intengao de ser assimilado com mais 

entusiasmo. 
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Os metodos e meios 

Tendo em conta o estatuto da historia, foram orientados, por diplomas legais, 

varies meios e metodos de ensino. Vejamo-los, resumidamente. 

No primario, recomenda-se o estudo de factos socials articulados entre si ao 

inves de biografias e genealogias incompreensiveis neste nivel etario e recorre-

se ao ensino intuitive por oposigae a memorizagae. Sao introduzidos os 

metodos regressive e do estudo de meio. "A nogao do tempo deve ser incutida 

aos alunos recorrende ao meio local; observagao do patrimonie local: objectos, 

estatuas, monumentes de mode a que de conhecido, do proximo, do presente, 

em espiral, fosse passando para e desconhecido, para o mais afastade, em 

termo de tempo e espago". Come meio de ensino, e Estado republicano 

preconizava, para alem do meio local, as gravuras, bilhetes postals, e, 

obviamente, os manuals. Destes, podemos destacar, atraves dos decretos de 

1913-10-8 e de 1921-06-27: — es livros de Historia de Chagas Franco e Jaime 

de Seguier; — Historia de Portugal de Paulo Merea e Damiae Peres. 

No secundario, de acordo com Isilda Mendes (1992: 90), recomendava-se, com 

insistencia, a utilizagao do feedback a materia anterioramente tratada, o use da 

tecnica expositiva, o recurso ao dialogo, a constituigae, pelos alunos, de 

quadros cronologices e cartas geegraficas de lugares que foram palcos de 

marcantes acontecimentos historicos, a utilizagao de transcrigoes de 

decumentos actualizados na ortografia, o estudo do meio e a introdugae no 

metodo de investigagae historica. 

Em suma, a introdugae em 1918, pelo regime republicano, do metodo 

regressive no ensino de historia, fei uma inovagao. Este metodo aplicado 

sobretudo na Historia do Portugal consistiria em comegar pelos estudos dos 

acontecimentos mais recentes (come a instauragae e as realizagoes da 

Republica) nas classes anteriores e terminar pelos acontecimentos mais 



135 

antigos. Infelizmente a dita reforma de 1918 somente funcionou durante um ano 

e, por resistencia a inovagao, o preconizado metodo nunca foi experimentado. 

O sistema de avaliagao no regime republicano apresentava ja um certo 

progresso e esta coerente com os fins da educagao preconizados pela sua 

politica educativa. No primario, a avaliagao processava-se por um exame final 

atraves de provas orais que determinavam o destino do aluno. Os decretos de 

1911-03-30 e de 1916-05-12 regulamentam os exames neste nivel. 

No secundario, o sistema de avaliagao aproxima-se da avaliagao sistematica e 

quantitativa que toma em consideragao, a avaliagao de visitas de estudo, a nota 

de frequencia nas aulas e a nota do exame (prova oral). Segundo Isilda Mendes 

(1992: 93-94), por decretos de 1917-04-17 e 1921-06-18, determinava-se que "o 

aproveitamento e procedimento dos alunos em visita de estudo fossem tomados 

em conta para efeito de frequencia". — Sobre as notas de frequencia, por 

decretos de 1917-04-17, 1920-06-12 e 1921-06-18 "cada nota de 

aproveitamento representava a opiniao do professor acerca do trabalho 

realizado pelo aluno durante todo o ano lectivo. Os professores corrijam com a 

maxima bevidade as inexactidoes ou erros cometidos nos exercicios escritos, 

lavrandoa par devidas emendas." Enfim, os decretos de 1918-07-14, 1918-09-

12 e de 1921-06-18 determinavam as modalidades do exame no secundario. 
O regime republicano tinha boas intengoes educativas mas morreu cedo sem ter 
realizado os sous sonhos. Foi substituido por uma ditadura, seguida do regime 
autoritario do "Estado Novo" que iriam conduzir os destines de Portugal e de 
Angola durante um meio seculo. 

Em Angola, nao se verifica medidas de grande vulto acerca do curriculo de 

historia durante o regime republicano. Mas convem sublinhar que, e durante 

este periodo, que foi fundado o primeiro liceu de Angola, em 1919; O curriculo 

de historia, ja em uso no ensino primario o sera, doravante, neste unico 

estabelecimento de ensino secundario oficial. 
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O Curriculo da Historia no periodo da Ditadura e Estado Novo 

O curriculo formal de historia manteve-se como dantes sofrendo contudo 

algumas alteragoes pontuais ou oportunas, mas superficiais. No entanto e o 

curriculo oculto que foi mais dinamico, neste memento. 

O ensino esta ao servige da Ditadura e o decreto 21.103 de 1932-04-07 do 

Ministerio da Instrugae Publica estipulava, no seu preambulo: "A Historia do 

Portugal visa, alem dos conhecimentos gerais que ministra, dentro da sua 

categoria, a formar Portugueses; por isso a sua acgao tem de ser 

eminentemente nacionalizadora". O mesmo decreto continuava: "A Ditadura 

Nacional, inspirada em principios opostos aos que, ate o seu advento, 

determinaram os governantes, entendem que ao Estado compete fixar as 

normas a que deve obedecer o ensino da Historia" 

Na mesma perspectiva e segundo o mesmo decreto, a verdade historica 

pertence ao Estado: "Tal historiador, tal atitude. Na falta de um juiz infalivel 

dessas atitudes que sao meramente subjectivas, o Estado, sem se arrogar a 

posse exclusiva duma verdade absoluta, pode e deve definir a verdade 

nacional- quer dizer, a verdade que convem a Nagao. Se os autores dos 

compendios de historia sao os responsaveis pelos erros ou pelas verdades que 

defendem nos seus livros, o Estado e responsavel pelo ensino que ministra nas 

suas escolas oficiais." 

Enfim sobressai o principal objective da historia na Ditadura: "Tudo neles 

(compendios) deve contribuir para que os estudantes aprendam nas suas 

paginas a sentir que Portugal e a mais bela, a mais nebre e a mais valiosa das 

Patrias, que os Portugueses nao pedem ter outre sentimento que nao seja e de 

Portugal acima de tudo." 

Aparece, claramente, a relagao entre a ideologia e a fungao da historia: 

enquanto que nos regimes anteriores, essa relagao era implicita, discreta, 
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tornou-se com o salazarimo uma relagao explicita, aberta. Nota-se que a 

influencia da Ideologia no ensino de historia e, agora, mais agressiva em 

relagao aos regimes passados. A trilogia Deus, Patria e Familia simboliza o 

poder. Nao e outra coisa senao a violencia simbolica para reprodugao e a 

manutengao do poder politico em vigor. Um Deus unico, o da classe 

hegemonica, que exclui qualquer outro. Uma familia monogamica segundo a 

vontade deste Deus unico e enfim uma Patria unica a imagem de Deus e cuja 

autoridade hierarquica emana dele e deve, por isso, ser respeitada. Claro que 

esta concepgao, nao so reproduz as relagoes de produgao mas tambem impede 

a mobilidade social. Grande e o papel da historia na construgao da 

personalidade sob esta ideologia, como explicita o artigo 3- do Decreto 21.103: 

"Deve ser objecto de justificagao e glorificagao tudo quanto se tem feito, atraves 

dos oito seculos da Historia de Portugal, no sentido de fortalecer os seguintes 

factores fundamentals da vida social: a Famflia, como celula social; a Fe, como 

estimulo da expansao portuguesa por mares e continentes e elemento da 

unidade e solidariedade nacional; o Principio da autoridade, como elemento 

indispensavel do progresso geral; a Firmeza do Governo, espinha dorsal da 

vida politica do Pais, o Respeito da fiierarquia, condigao basica da cooperagao 

dos valores; e a Cultura literaria e cientifica." 

Todavia, um outro decreto de 1934-10-06 reclamava sobre o programa de 1931, 

demasiado extenso. 

Quanto ao conteudo, 

— No ensino primario, como e obvio, nao ha mudangas de fundo. Continua a 

Historia do Portugal. O sentimento ou a consciencia nacionalista deve ser 

incutida logo nos primeiros anos da vida escolar para que o future cidadao 

aprenda a obedecer a autoridade, a respeitar a ordem ou poder estabelecido, 

para que assimile as normas ou valores, o mais cedo possivel. 
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— No ensino secundario, a Historia e dada so nos 4^ e 5- anos do Curso Geral 

dos liceus e nos 6^ anos de letras. Aqui tambem nota-se a diferenga com os 

programas do regime precedente onde o curriculo de historia contemplava 

todas classes de todos ramos do ensino secundario. Assim, no 4- ano, com a 

politica da economia do tempo, oferece-se um resume da historia universal que 

vai da Antiguidade Oriental ate ao fim da Idade Moderna. No 5- ano, estuda-se a 

Epoca Contemporanea (da periodizagao classica) e a historia do Portugal 

Em 1930, o conteudo foi alterado: —No 3- ano, inicia-se com a Historia universal 

(Pre-historia ate fim da Antiguidade); — No 4- Ano, Idade Media e Moderna-

Revolugao Industrial- Movimento enciclopedista; — no 5- ano Idade 

contemporanea, a Grande Guerra, a Revolugao Russa, no primeiro periodo e a 

Historia de Portugal desde a Pre-historia ate a Republica e sua participagao na I 

Guerra Mundial. 

Uma nova alteragao surgiu em 1931: — No 3- ano e dada a Historia universal 

da Antiguidade oriental e Classica; —No 4- ano, Idade Media geral e Historia 

medieval de Portugal, Idade Moderna geral e Historia Moderna do Portugal; — 

No 5- Ano: Idade contemporanea geral e Historia Moderna do Portugal. 

Como refere Borges (1992) "a Historia universal e dada, no principio, segundo 

uma ordem cronologica normal e com uma certa preocupagao de explicitagao 

analitica, sendo a Historia do Portugal introduzida como segunda parte do 

programa do 5- ano complementar, numa sintese global desde a fundagao de 

Nacionalidade ate a Republica". 

Nota-se uma forte preocupagao de integrar a Historia do Portugal na Historia 

universal. Passou-se da visao puramente diacronica da Historia de Portugal 

para uma visao mais sincronica. 0 objective de tudo isto e para valorizar a raga 

portuguesa no munde, justificando ja, deste mode, embora implicitamente, a 

Carta Colonial, recentemente publicada pelo novo regime. 
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Para nao sobrecarregar a memoria dos alunos em factos, recomenda-se no 

tratamento da historia universal a preferir os "usos e os custumes, a organizagao 

politica e as manifestagoes artisticas, cientificas e tecnicas dos povos", de forma 

elementar. Trata-se de uma historia cultural por oposigao a historia factual dos 

regimes anteriores. 

Em suma, a aplicagao destes pressupostos ao programa de historia traduzem-

se nos seguintes aspectos metodologicos, como afirma Borges (1992: 120): "na 

determinagao pormenorizada e estrita das rubricas e topicos programaticos, na 

definigao do metodo do ensino da historia como sendo da natureza expositiva. 

Enfim, num conjunto, de indicagoes precisas de caracter didactico e ate de 

programagao do tempo lectivo." 

A cada passo, ve-se o esforgo do poder politico que pretende incutir a sua 

ideologia nos alunos atraves do ensino de Historia mais tambem pretende 

conseguir maior coordenagao entre o estudo da historia universal e o da historia 

de Portugal, facto que ira se verificar na fase seguinte. 

Quantos aos meios de ensino, revigora os livros unices impostos com mais 

brutalidade pelo poder ditatorial. O artigo 13- do Decreto de 1931-04-16 do 

Ministerio da Instrugae Publica regulamentava rigorosamente o uso do livro 

unico no ensino secundario: "So podem ser aprovadas as obras que obedegam 

inteiramente aos programas do ensino, quanto ao seu conteudo, que respeitem 

a exactidao nas doutrinas e a correcgao na linguagem e que se conformem com 

as observagoes dos programas e o caracter do ensino secundario". 

Essa exactidao nas doutrinas e a aceite pelo poder politico e a linguagem e a da 

classe hegemonica, sendo essa, o grande vector dos ideiais salazaristas. O 

artigo 22- do mesmo decreto dogmatico de Estado, estipula com o tom amea-

gador: "O professor que adoptar qualquer livro fora das normas estabelecidas ou 

promover a leitura, na aula ou fora dela, de livros que o conselho de directores 
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de classe ou as instancias superiores venham a reputar imorais, incorre na pena 

do n-8 do art.248 do regulamento aprovado pelo decreto 7.558". 

— Curriculo da Historia de 1936 a 1968 

Dos decretos 27.084 e 27.085 de 1936-10-14 sobressai o seguinte: 

— A fungao ideologica da historia e bem aproveitada nesta disciplina. Esta 

fungao consiste em desenvolver nos alunos o espirito nacionalista, a moral 

nacional, a convicgao da superioridade dos seus ideiais, dos seus valores, em 

relagao aos dos outros. Trata-se do chauvinismo ou ultranacionalismo. 

— Dificuldade de associar os aspectos tecnicos do ideologico, como ilustra 

Borges (1992: 125): "Peso ideologico domina toda a concepgao do ensino e e 

particularmente visivel no aproveitamento que e feito da disciplina de Historia. 

Por outro lado nem sempre e possivel dissociar os aspectos tecnico-organicos 

da reforma dos aspectos ideologicos e politicos dominados pela orientagao do 

regime, como e o caso da Mocidade Portuguesa, do Curso Especial de 

Educagao Familiar e da Obra das Maes pela Educagao Nacional." 

— Quanto ao decreto 36.507 de 1947, nota-se a exaltagao da alma portuguesa 

no ensino com maior incidencia no de historia. "Esta situagao pode ser 

entendida como uma reacgao ao isolamento a que as nagoes foram remetidas 

apos a II Guerra mundial e a desmoralizagao geral que se Ihe seguiu". Surge, 

entao a necessidade da "recuperagao da experiencia nacional do passado" 

atraves da Historia. 

— No decreto 37.112 de 1948-10-22, e uma historia factual, visando "a par do 

conhecimento dos factos, a formagao do espirito e a educagao fisica". 

Em 1968 0 Cicio Preparatorio deixa de pertencer ao ensino secundario, 

passando a constituir um cicIo de estudo a parte cujo programa de historia e 
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geografia e dos mais ideologicamente marcados, como comenta Borges (1992: 

131): "Devido a necessidade de justificar a interminavel guerra colonial perante 

OS nacionais e sobretudo os jovens, os sacrificios que ela exige, o discurso 

colonial invade os conteudos do ensino". 

— Em 1968, a Geografia e Historia do Portugal desempenha as seguintes 

fungoes: 

• O desenvolvimento da "consciencia nacional". Enquanto que a geografia tinha 

a fungao estimuladora do sentimento da vastidao do territorio portugues, a 

Historia desempenhava, de acordo com Borges (1992), a "acgao estimulante de 

integragao (fungao socializadora) na grande realidade que une os Portugueses 

como Povo e Ihes define uma missao colectiva a desempenhar ao longo de 

cada geragao". Esta missao colectiva a que se refere o texto e a colonizagao. 

Anos atras falava-se em missao historica do povo portugues no mundo, 

terminologia para conservar as suas possessoes colonials: "(A historia) tem 

como fungao especial dar a conhecer as transformagoes sofridas pela 

sociedade e pelo homem, com o intuito de promover uma compreensao dos 

aspectos da sociedade contemporanea, dos valores que dominam a sua 

estrutura, com particular referencia a missao historica da Nagao Portuguesa, 

dentro do ideal cristao". E o autor a concluir: "Esta missao providencial historica 

da Nagao portuguesa no quadro da historia mundial, constitui, como se sabe, 

um dos topicos do credo do Estado Novo". 

• Fungao mobilizadora e exaltante que incita os jovens a morrer para a defesa 

da Patria, eufeumismo para encoraja-los a morrer pela defesa do colonialismo: 

"Deve ser um factor essencial para a crianga crer na excelencia da nossa patria 

e da sua acgao civilizadora, sentindo-se exaltada por ter nascido portugues e 

pensando que essa condigao e um factor de valoragao individual e social e 

merece os sacrificios a que obriga". 
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• Enfim é de sublinhar a forte dimensão portuguesa neste currículo: "O 

conhecimento e o amor da pátria na formação da consciência nacional 

identificam-se com o conhecimento e o amor do território da pátria, berço da 

mesma história, onde os Portugueses nascem e morrem e a cuja integridade e 

independência todas as gerações devem o seu esforço e as suas vidas." 

O conteúdo da história conhece algumas diferenças com a Reforma de 1936. 

Nesta, ela é desenvolvida, no 1- ciclo, no âmbito da disciplina de Português, 

tornado-se autónoma a partir do 2- ciclo de liceus. 

Duma maneira geral, nota-se um esforço de sistematização dos diferentes 

tópicos programáticos em oposição ao carácter mais ou menos avulso. Ainda 

aparece uma solução para a coordenação e integração do estudo da História 

Geral e da história do Portugal. 

Em resumo estuda-se: — No 1- Ciclo, as narrativas históricas ligadas a 

disciplina de Língua Portuguesa. — No 2- Ciclo: no 3- ano: Pré-História, 

Antiguidade Oriental, e Antiguidade clássica; no 4- ano: Pré-história, 

Antiguidade Oriental, Antiguidade Clássica e Idade Média; no 5- ano: Idade 

Moderna, Idade Contemporânea e História do Portugal. — A História do 

Portugal estudada no Primário é, propositadamente, retomada sistemática e 

sinteticamente no 5- ano que constitui o fim do curso geral dos liceus. 

Os meios e métodos são variáveis, desde os manuais únicos até aos meios 

cibernéticos, passando pelas excursões, tudo contribuindo para o 

desenvolvimento da consciência nacional, corporativista militar e colonial. 

Em Angola, todas as observações feitas acerca do currículo de história em 

Portugal, durante este período, têm eco: os fins, objectivos, conteúdos, manuais, 

métodos e avaliação da história são os mesmos tanto nas escolas oficiais de 

Portugal como de Angola. A ruptura com esse currículo de história irá surgir 

somente com a independência política de Angola em 1975 e confirmar-se 
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definitivamente com a reforma do sistema educative ocerrida em Angola dels 

anos depois, como veremos, no ponto a seguir. 

4.2 — Curriculo de Historia desde a independencia: 1975 

4.2.1 — Evolugao do curriculo da Historia no ensino basico 

angolano depois de 1975 

O curriculo da Historia no ensino basico angolano eveluiu de acordo com a 

evolugao do seu sistema social, em geral, e do ensino, em particular. 

A situagao politica de Angola na vespera e depois da independencia ira 

certamente reflectir-se sobre o ensino da historia. Desta maneira, considera-se a 

existencia de duas fases na evolugao do sistema do ensino neste periodo p6s 

independencia e, ipso facto, no do curriculo da Historia. 

A primeira fase (1975-1977) caracteriza-se come a transigao entre o antigo 

regime colonial e o actual. E a continuagae de curriculo do Estado Novo 

portugues, apesar de timidas alteragoes que se registaram. 

A segunda (1978-1994) caracteriza-se pelas grandes mudangas de concepgao, 

objectives, conteudos, metodos e avaliagao da Historia. Foi determinante a 

influencia dos paises comunistas, sobretudo, cubana neste novo curriculo de 

Historia, quer ao nivel da sua construgao quer ao nivel da execugao. 

A fase de 1974/75-1977 

Come dissemos atras, neste periodo de disturbios tanto em Portugal come em 

Angola, mantem-se e modelo administrative anterior, o que se reflete tambem na 

administagae da educagao. Nao ha ainda ruptura no curriculo oficial da Historia 
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que continua o mesmo em ambos paises. Numa primeira fase, mantem-se os 

mesmos conteudos, meios e metodos de ensino; utilizam-se ainda os mesmos 

manuals. Por outro lado, vigora sempre a mesma concepgao da historia. 

As alteragoes oficiosas serao pouco a pouco introduzidas, nao constituindo, no 

entanto, verdadeiras reformas educativas. 

A concepgao da Historia, nesta fase, continua eurocentrica. A Historia universal 

e uma demonstragao das qualidades, das virtudes, do heroismo e da civilizagao 

europeia no mundo. Os outros povos, inteligentemente seleccionados, sao 

estudados numa perspectiva que enfatiza a supremacia europeia, isto e, nas 

suas relagoes com a Europa: conquistas, descobrimentos, invengoes, correntes 

filosoficas, obras missionarias, pacificagao, aboligao da escravatura, etc. Trata-

se de uma Historia baseada em factos cuidadosamente seleccionados e que 

tem uma visao linear. A Historia e progresso continue, sendo as guerras, meres 

acidentes desta. A referencia a historia de Africa e de Angola e quase nula e, 

quando existe, e-o numa interpretagae eurocentrica. 

As finalidades e objectives, alern da aquisigae dos conceitos, continuavam a 

formar uma elite atraves dos valores fornecidos pelo ensino da Historia. Se 

antes a Historia mostrava, a superioridade da civilizagao europeia, neste 

memento de transigao esta concepgao esta ainda implicita, uma vez que a elite 

nacional a formar, e sempre nos moldes do cessante colonizader. 

O conteudo nao mudou; a Historia universal continua com a sua periodizagao 

classica; tendo side introduzidas a Historia de Angola, pesem embora as 

inumeras imperfeigoes, e alguns temas sobre a Historia de Africa Negra em 

substituigao da Historia do Portugal. Os metodos utilizados sao, em geral, os de 

retina: narrative, progressive e diacronico. Pode-se afirmar que as primeiras 

alteragoes introduzidas no curriculo foram na area da historia. O curriculo da 

Historia foi o primeiro a ser mexido, ainda antes da reforma do sistema da 
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educagao e ensino. 

Quantos aos manuals: Para a Historia Universal recorre-se entre outros ao livro 

de "Historia das Civilizagoes", em dois volumes. Este livro, bem ilustrado, com 

gravuras de boa qualidade, apesar de serem em preto e branco apresenta um 

grande interesse e e capaz de motivar tanto os alunos como os professores. 

Mais tarde, como manual de Historia de Angola e usada a edigao de 

Afrontamento, livro escrito por um grupo de militantes do MPLA durante o exilio 

desses. Para a Hist6ria de Africa sao produzidos alguns folhetos ou revistas 

sobre os goloriosos reinos e imperios de Africa pre-colonial. 

A fase de 1978-1994 

Neste periodo, verificou-se grandes mudangas a todos niveis: concepgao, 

objectives e mesmo erientagoes metodologicas. 

A Historia aparece como disciplina na 4- classe (aos 10 anos de idade) sob a 

forma de iniciagao a Historia de Angola. Todavia, o ensino desta disciplina e 

interrompido na 5- classe, dando lugar a disciplina de Ciencias Socials. Na 6-

classe era retomada a Historia de Angola, mas no ambito das Ciencias Socials 

e numa tentativa de aplicagao artificial do materialismo historico a historia de 

Angola. 

No III- Nivel (7- e 8- classes), a Historia e uma disciplina autonoma e o seu 

ensino, sistematico. 

De todas as disciplinas, a Historia e uma das que sofreu mais alteragoes de 

acordo com as sofridas pelo pr6prio sistema de ensino. 

a) O Curriculo da Historia no I- Nivel (4- classe) 

De 1978 a 91, a Historia e prioritariamente politica e tem como principal 

objective, alem de transmitir conhecimentos, incentivar o patriotismo, a unidade 
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nacional e o odio contra o colonialismo e o imperialismo internacional. 

Quanto ao conteudo, trata-se de uma Iniciagao a Historia de Angola, com 

grande enfase nos herois. E uma historia de resistencias do povo angolano 

contra o invasor contada as criangas, uma maneira de iniciar as criangas sobre 

a nogao de lutas de classes. Uma "Historia- bataiha" com 10 unidades, 

demasiado longa e a razao de 3 horas semanais: — 1. Aspectos historicos da 

localidade e da regiao. — 2. Comparagao entre o presente e o passado. — 3. O 

tempo e as geragoes. — 4. A vida dos primeiros homens em Angola. — 5. A vida 

nos primeiros Reinos. — 6. A escravatura e o comercio. — 7. A vida no tempo 

colonial. — 8. A resistencia. — 9. A luta de libertagao. — 10. Africa e os paises 

amigos. 

O metodo geral utilizado e o metodo regressivo: parte da observagao da 

realidade proxima para, depois, mergulhar-se na noite dos tempos; vai do 

conhecido para o desconhecido. 

Nao existe manual mas utiliza-se um texto policopiado elaborado pelo Ministerio 

da Educagao (CIPIE) e que tem papel de Livro unico. 

E evidente que nao se pode esperar grandes sucessos, utilizando textos 

policopiados neste nivel. 

O sistema de avaliagao em Historia e o mesmo que o das outras disciplinas, isto 

e, uma avaliagao qualitativa, sistematica e continua. Este sistema nunca foi 

aplicado correctamente, quer por falta de informagao suficiente acerca do 

assunto, quer por resistencia a inovagao por parte de alguns professores 

conservadores. 

A partir de 1991/92, a nova conjuntura politica internacional (fim da guerra fria 

gragas ao desmoronamento do sistema comunista internacional) e suas 

consequencias sobre o sistema social angolano (criagao de bases para a 

democracia pluralista, acordos de Bicesse que abrem as perspectivas de Paz) 
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obrigam tambem a alterar alguns objectivos do ensino, principalmente os da 

Historia. Esses aparecem, agora, mais delineados, mais claros e numa 

linguagem mais moderada. Pois, esforgou-se em reduzir a dose ideologica. 

Os objectivos relatives ao papel dirigente de MPLA-PT, a relagao entre as 

geragoes passadas e presentes revolucionarias bem come a superioridade 

moral do socialismo foram retirados dos programas. 

No conteudo nao se verifica grandes mudangas. Nota-se, contudo, algumas 

alteragoes pontuais: uma reestruturagae, alterande a ordem dos capitulos, 

evitando assim certos anacrenismos de programa anterior, redugae de numero 

de unidades para melhor desenvolver o programa e trabalhar mais com os 

proprios alunos. O programa reajustado contem 9 unidades distribuidas em 2 

semestres com a carga horaria de 4 horas semanais, seja 1/9 do tempo global 

censagrade ao curriculo formal. 

No que respeite aos meios de ensino, apesar da existencia do manual unico, o 

"Iniciagao k Historia de Angola, Ensino de Base - 4- classe", elaborado pelo 

INIDE com a colaberagao directa dos professores de ensino primario, continua o 

escassez de material didactico da Historia. 

b) O curriculo da Historia no 111̂  Nivel (7^ e 8^ Classes) 

De 1978 a 1986/87, es objectivos da Historia estavam maieritariamente 

orientados para a formagao politice-ideologica e para a cultura de valores 

comunistas, apesar de algumas alusoes aos valores africanos. O curriculo fei 

elaborado segundo uma concepgao materialista da historia. 

De facte, e conteudo, neste nivel e a Historia da Humanidade, vulgarmente 

chamada Historia Universal. Na 7- classe estuda-se das origens ate ao seculo 

XV, enquanto que na 8- classe, es seculo XVI ate XIX, tudo numa perspectiva 

materialista. 
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Em congruencia com aquela concepgao, foi recomendado pelo Ministerio da 

educagao como manual de apoio, o livro "Historia" de Gustavo de Freitas, 

concebido no materialismo historico. Este livro faz a historia total numa 

concepgao linear mas nem coadunava com alguns principals objectivos da 

historia nesta fase da revolugao e o livro nao tardou a ficar fora do circuito. 

Para uma melhor aplicagao do sistema de avaliagao a luz da reforma educativa 

e para melhor reprodugao e transmissao da ideologia comunista, fez-se apelo a 

professores oriundos de paises comunistas da epoca. 

De 1987/88 a 1991, na sequencia do diagnostico do Ensino de Base Regular 

realizado pelo Ministerio da Educagao em 1986, foram tomadas algumas 

medidas com visto a melhorar a qualidade do ensino. O diagnostico 

recomendou a manutengao dos objectivos iniciais bem como do Piano de 

estudo, tendo-se tomado, contudo, algumas medidas para melhoria da 

qualidade do ensino. Assim, das medidas tomadas, pode-se assinalar, no 

campo da Historia, algumas pertinentes como: "— Reordonar os conteudos e 

reduzir o seu volume mantendo, todavia, a estrutura do piano de estudo. — 

Reelaborar os programas para conseguir a sua uniformidade estrutural e o 

caracter sistematico. — Reunir opiniao dos professores para elaboragao do 

programa de Historia de Angola para 6- classe. — Elaborar orientagoes 

metodologicas conforme ao reajusto. — Dotar as escolas de gravuras historicas 

e mapas murais historicos e as bibliotecas escolares de materials bibliograficos 

de apoio para professores." 

Para aplicagao dessas medidas, o conteudo conheceu algumas alteragoes 

significativas: substituigao de alguns temas por outros, aumento de carga 

horaria anual que passa de 89 para 102, prevendo as aulas de avaliagao, de 

consolidagao e de reserva, correcgao de alguns conteudos e substituigao do 

manual de Historia. Esta ultima intengao nunca foi avaliada, pouco se sabendo 
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quanto ao grau de cumprimento. 

Do programa reajustado de Hlst6ria na 7- classe, conta o seguinte conteudo: — 

Introdugae — 1. A Historia como cidncia. — 2. Origens da humanidade. — 3. 

Civilizagoes fluviais antigas (Egipto, China, caracteristicas das civilizagoes 

fluviais antigas). — 4. O mundo mediterranico (Fenicia, Grecia, Roma, 

caracteristicas das sociedades esclavagistas da Grecia e Roma). — 5. O 

Feudalisme na Europa. — 6. Africa ate ao seculo VII. — 7. Africa do seculo VII ao 

seculo XV. 

Quanto ao programa da 8- classe, o conteudo apresentado era: — Introdugae. 

— 1. A expansao europeia. — 2. Africa na era do trafico. — 3. Conquista e 

colonizagao da Asia e America. — 4. Consequencias da expansao europeia. — 

5. Desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. — 6. A independencia dos 

Estados Unidos da America. — 7. A revolugao francesa. — 8. As 

independencias da America latina. — 9. O Movimento eperarie, suas lutas. — 

10. O desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos da America. 

Apareceu e manual unico de Historia elaborado pelo INIDE/MED de acordo com 

as finalidades e objectives da educagao angelana. Na 7- classe, o manual e o 

"Historia, Ensino de Base - 7- classe" enquanto que na 8^ classe, o neve manual 

e o "Historia, Ensino de Base - 8^ classe", em dois volumes. Esses manuals 

recorrem abundantemente a violencia simbolica. 

De acordo com Guy Rocher (1971, I vol.: 176-177): "e simbolismo e qualquer 

coisa que toma e lugar de outra coisa ou que substitui e evoca outra coisa. Uma 

estatua evoca simbolicamente um personagem, um acontecimento ou uma 

ideia, e assegura-Ihe assim presenga e acgao continua. Uma palavra substitui 

simbolicamente uma coisa e consegue evoca-lo sem que seja necessaria a 

presenga fisica da coisa. O simbolo implica tres elementos: primeiro um 

significante, que e o objecto que toma o lugar, quer dizer, o proprlo simbolo, no 
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sentido estrito e concreto da palavra; segundo, um significado, a coisa que o 

significado substitui; terceiro, a significagao, que e a relagao entre o significante 

e o significado, relagao que deve ser apreendida e interpretada pelo menos 

pela pessoa ou pessoas a quern se dirige o simbolo." 

Tanto a historia como a memoria colectiva, recorrem abundantemente ao 

simbolismo, utilizam simbolos cheios de sentido. Os simbolos preenchem duas 

fungoes: de comunicagao e de participagao. 

Para Rocher (1971, I vol.: 159-160): "pela primeira fungao, o simbolismo serve 

para a transmissao de mensagens entre dois sujeitos ou uma puralidade de 

sujeitos. Pela segunda, favorece ou apela o sentimento de pertenga a grupos ou 

a colectividades, serve tambem para exprimir modes de pertenga ou, finalmente, 

concretizar certos caracteres da organizagae dos grupos ou das colectividades 

em aproveito dos que nelas participam e por vezes tambem daqueles que tem 

relagoes com esses grupos ou colectividades." 

Os manuals de Hist6ria elaborados pelo Ministerio da Educagao, nesta fase, 

sao, de facto, ricos em simbolismo: a cor da capa reflete a bandeira nacional, 

aparecem as insignas da Republica na capa, uma abundante iconografia retrata 

o passado, textos dos grandes revolucionarios ajudam a incutir a ideologia da 

classe operaria... etc. 

Entretanto o ano lectivo ja nao esta dividido em 3 periodos de avaliagao mas 

Sim em dois semestres, o que vai tambem influir sobre o insucesso escolar. 

A partir de 1991/92, os reflexes das mudangas politicas fizeram-se sentir no 

sistema de ensino e com maior intensidade, pelo menos para o ensino basico, 

no curriculo da Historia que se ve obrigada de efectuar certas alteragoes e 

reajustos de objectivos e conteudos. 

Neste contextos foram suprimidos aqueles objectivos que enfatizavam a 

formagao politico-ideologica e a inculcagao do odio contra o imperialismo e o 
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neocolonialismo (objectivos 1, 5, 6 do Programa de 1978). Faia-se, agora, da 

introdugae de valores universais no curriculo da Historia. 

Neste memento, os objectivos da Historia pretendem, alem de transmissao de 

conhecimentos, a formagao de valores universais, a consolidagao da 

consciencia nacional, o reencontro da identidade do passado cultural e a 

valorizagae de trabalho manual e de trabalho intelectual. 

E interessante sublinhar que no 8- ano aparecem come objectives especifices, 

entre outros: 

" — estudar o capitalismo nas suas fases mercantil e industrial e na sua relagao 

dialetica com a origem de colonialismo, o papel das lutas de classes como ferga 

motriz de desenvolvimento historico e e papel das massas pepulares e dos 

individuos no processo historico; — desenvolver as capacidades de analise, 

critica, interpretagae, esceiha, sintese e comparagao." 

As alteragoes do conteudo sao pontuais: manutengao dos manuals anteriores, 

eliminagao de alguns conteudos julgados desajustados, caso de "Angola na era 

de trafico", jungae de varias unidades numa so, caso de "Primeiras lutas 

operarias" e "Do socialismo ao socialismo cientifico" em "O Movimento eperarie." 

Verifica-se uma faIha no programa de Historia pela falta de uma unidade sobre 

0 seculo XX. De facte, tendo em conta o caracter terminal de ensino basico mas 

que o seu conteudo de historia, nesta classe, acaba com o seculo XIX, e aluno 

quern vai para a vida pratica ou para o ensino medio tecnico tera uma lacuna 

sobre e nosso seculo. 

4.2.2. Fungao e objectivos da Historia no ensino basico angolano 

Sera necessario ou nao ensinar a historia na escola? Noutras palavras, que 

importancia teriam as criangas em aprender, na escola, o passado dos homens? 
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As diferentes perspectivas sobre a historia reconhecem unanimamente que a 

historia incide sobre o passado dos homens. IVlesmo aqueles que consideram a 

historia como estudo do tempo numa perspectiva diacronica, reconhecem o 

lugar do passado na historia. 

Ora, o conhecimento do passado permite nao so situar o aluno no tempo e dar-

Ihe a conhecer as suas raizes como ser social mas tambem o ajuda a 

compreender o presente e a perspectivar o future. Por outro lado, a historia, pela 

sua pratica social e uma das maiores potencialidades na reprodugao e 

transmissao de valores, isto e, da ideologia, conforme vimos atras. 

Para Bourdieu e Passeron (Monica, 1978: 26): "As agendas formais ou 

informais de secializagao, em vez de reproduzir a cultura de uma sociedade, 

impoem sempre a cultura das classes dominantes, que nao e a unica cultura de 

uma sociedade, ou ate a cultura superior, mas um mere arbitrario cultural 

determinado pelas relagoes do poder". 

Para Bourdieu e Passeron, tal como para Althusser, continua Monica (1978) 

"existe uma homolegia entre o monepolio estatal de exercicio legal da violencia 

simbolica, isto e e poder para impor normas, valores e crengas. E a violencia 

simbolica e justamente tornado possivel em parte pelo mite da ja mencionada 

neutralidade da escola, ao induzir os grupos dominados a reconhecer a 

inferioridade da sua cultura. Um dos efeitos menos visiveis da escelaridade de 

massas tem side e reconhecimento universal da cultura dominante come a 

unica boa e aceitavel, com a paralela minimizagao das negoes pepulares de lei, 

medicina, tecnicas, artesanais". 

P0RTUGA17GEP (1986: 222), por exempio, justifica o ensino de historia 

afirmando: "e individuo amnesice e um doente: o individuo-social sem memoria 

do seu passado e um desenralzado, incapaz de se situar no presente, e em tais 

circunstancias incapaz de tragar o seu future. 
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— A procura da identidade cultural passa pela insergao na realidade 

sociocultural que conjuga tres dimensoes - o passado, o presente e o future - e e 

indispensavel para unna verdadeira democratizagao. 

— Finalmente, a assimilagao das tradigoes e valores nacionais constitui 

premissa para abertura as outras culturas e aos outros sistemas de valores. 

Donde: e necessario ensinar Historia as criangas." 

Porem, a escola e e meio social onde a secializagao ocerre com maior 

incidencia. Se a historia e um dos vectores mais dinamicos dos valores, 

compreende-se desde ja perque e que ela ecupa um lugar nos curriculos 

escolares. 

No sistema educative angolano, a historia como disciplina autonoma e ensinada 

obrigateriamente no ensino basico, a partir da 4- classe. No ensino medio, ela e 

privilegio de alguns curses: de formagao de professores e pre-universitarios de 

ciencias socials. 

Durante todo e periodo em estudo, a preocupagao que norteia todo o curriculo e 

a formagao do Homem Neve, harmonioso, integralmente desenvelvido: o 

socialista angolano. Sabe-se que uma das fungoes socials da historia nos 

paises de ideologia marxista e formar activistas politicos, ideologos e 

defensores do partido no poder. O curriculo da Historia no ensino basico ira 

reflectir esta tendencia. Assim, existe uma relagao entre os objectives gerais da 

Educagao e os de ensino da Historia. Esses ultimos respendem a seguinte 

pergunta: Como conseguir o desenvolvimento harmonioso do Angolano atraves 

do ensino da Historia? 

No curriculo da historia para o ensino basico, os objectives sao classificados em 

gerais e especifices. Esses ultimos agrupam-se, per sua vez, por niveis (I, II, III), 

por classes e per unidade. De acordo com a evolugao do sistema educative, 

registaram-se, ao longo deste periodo, varias alteragoes do curriculo da Historia. 
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Eis OS objectivos da Historia extraidos dos programas oficiais (MED, Programas 

de 1978, 1991/92): 

Objectivos gerais do Ensino da Historia 

Os objectivos gerais derivam dos fins educativos e estao estreitamente ligados a 

ideologia da classe dominante. 

De 1978 a 1990/91, os objectivos eram: "— Formagao politico-ideologica 

atraves da compreensao da natureza de classe da ideologia e do conhecimento 

e rejeigao consequente das estruturas colonials e capitalistas. — Consolidagao 

da consciencia nacional, atraves da descoberta do passado pre-colonial, do 

estudo da luta desenvolvida pelos povos de Angola ao longo da dominagao 

colonial, do estudo da luta de libertagao nacional. — Reencontro da identidade 

cultural atraves da recuperagao do passado africano. — Igual valorizagao do 

trabalho manual e do trabalho intelectual indispensaveis a todo o progresso 

social, atraves da analise do papel do trabalho na evolugao do homem e da 

sociedade. — Prevengao e defesa contra tentativas imperialistas e neo-coloniais 

atraves de estudo da estrategia imperialista no passado. — Compreensao do 

sistema de relagoes internacionais, atraves de conhecimento critico dos 

problemas actuals da vida politica nacional e internacional." (pp. 1-2) 

A partir de 91/92, assiste-se a uma ligeira mudanga de linguagem. Modera-se os 

termos suprimindo alguns objectivos anteriores que ja nao correspondem a 

conjuntura actual. Assim, a partir deste memento, os objectives passaram a ser 

es seguintes: "— Formagao de valores universais atraves de estudo da 

sociedade da antiguidade ate aos nossos dias. — Consolidagao da consciencia 

nacional atraves da descoberta do passado pre-colonial, de estudo da luta 

desenvolvida pelos povos de Angola ao longo da dominagao colonial. — 

Reencontro da identidade de passado cultural atraves da recuperagao de 

passado Africano. — Igual valorizagao do trabalho manual e do trabalho 
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intelectual indispensaveis a todo o progresso social, atraves de analise do papel 

do trabalho na evolugao do homem e da sociedade." (p. 1) 

Como e obvio, os objectivos especificos acompanham os gerais; podemos 

assinalar os seguintes: 

Objectivos especificos de Historia no I nivel (4- classe) 

• No programa de 1978, os objectivos eram: — 1. Compreender que a Historia 

Nacional e um processo de desenvolvimento constante que se iniciou nos 

tempos passados e se prolonga ate aos nossos dias. — 2. Compreender que as 

mudangas na vida nacional se produzem por causas determinadas e que todos 

OS acontecimentos historicos tem as suas causas e consequencias. — 3. Fazer 

compreender o papel decisive das massas pepulares e do individuo no 

processo historico. — 4. Estimular o pensamento reflexive dos alunos atraves de 

estudo dos factos historicos, destacando sempre a ideia fundamental de mode a 

formar conceitos polltice-ideologices. — 5. Conhecer os principios defendidos 

pelo MPLA — Partido do Trabalho, como forga dirigente e orientadora do povo 

angolano no caminho para o socialismo. — 6. Desenvolver a consciencia 

nacional a par do sentimento de solidariedade internacionalista. — 7. Contribuir 

para a formagao moral dos alunos, utilizando exemplos da historia nacional. — 

8. Estimular o espirito de cooperagao e ajuda fraternal em oposigao ao 

individualismo, tribalismo e racismo. — 9. Fortalecer a vontade e formar o 

caracter dos alunos a fim de melhor superar e veneer dificuldades criadas pelo 

imperialismo. — 10. Despertar uma atitude de cendenagae da exploragao do 

homem pelo homem atraves de gravuras, dramatizagao e narragao da historia 

da epoca colonial. — 11. Estreitar os vinculos entre as passadas e as presentes 

geragoes revolucionarias. — 12. Adquirir uma atitude de respeito e admiragao 

pelos trabalhaderes e pelo seu papel na construgao do socialismo. — 13. 

Compreender a importancia das tarefas a desenvolver coletivamente e da 
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participagao nelas de todos os pioneiros. — 14. Compreender o sentido de 

justiga social defendida pelo socialismo, em oposigao ao que existia no tempo 

colonial, (programa de 1978, pp. 3-4) 

Em 1991/92, nota-se um progresso no delineamento dos objectivos: sao mais 

claros e estao agora classificados em tres categorias: a nivel de conhecimentos 

(cognitivos ou instrutivos), a nivel de capacidades e a nivel de atitudes. 

(formativos ou educativos). 

A nivel de conhecimentos, sao objectivos: — Compreender que todas as 

sociedades passam por um processo de desenvolvimento que vai desde os 

tempos passados ate aos nossos dias e que abrange os aspectos de 

organizagao economica, social e politica. — Compreender que todos os 

acontecimentos, mudangas e processes na Historia das sociedades se 

produzem por determinadas causas e tem tambem as suas consequencias. — 

Relacionar a historia da sua localidade e da sua regiao com a historia nacional. 

— Conhecer como se formou a Nagao Angolana a partir do desenvolvimento 

dos diversos povos no decorrer de varios seculos. — Demonstrar atraves de 

exemplos estudados que os povos africanos do nosso territorio nao aceitaram 

passivamente a conquista e a opressao colonial imposta pelos Portugueses e 

resistiram de diferentes formas, revoltando-se muitas vezes; — Identificar as 

principals figuras historicas da resistencia dos povos de Angola a opressao 

colonial e referir os aspectos mais importantes da sua acgao; — Reconhecer no 

racismo, tribalismo e regionalismo aspectos negatives que enfraqueceram a 

resistencia anticolenial, impedindo a unidade, e que combate-lo e sempre um 

problema actual. — Adquirir negoes elementares de: • tempo passado, tempo 

presente e tempo future; • colonialismo, imperialismo; • racismo, tribalismo, 

regionalismo; {resistencia anticolenial, classes socials. 

A nivel de capacidades: • descrever factos historicos vivides, contados eu lidos; • 
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dramatizar determinados factos historicos que estimulem a imaginagao e a 

criatividade; • elaborar mapas historicos elementares com ajuda do professor; • 

ilustrar graficamente alguns factos historicos que se proporcionem para tal. 

A nivel de atitudes: • desenvolver o amor a Patria, as suas tradigoes culturais, a 

sua historia, atraves do estudo de varios aspectos do colonialismo." 

Objectivos especificos da Historia no III nivel (7- e 8̂  classes) 

Em 1978, o ensino da Historia tinha os seguintes objectivos: 

A nivel de conhecimento: o ensino da Historia permite ao aluno adquirir: • uma 

concepgao cientifica da Historia da Humanidade, atraves do conhecimento do 

desenvolvimento social numa perspectiva materialista dialectica. Esta 

perspectiva pressupoe: • Compreensao da importancia dos factores economico 

e politico-ideologico; • Compreensao da luta de classes como motor do 

desenvolvimento historico; • Compreensao do papel revolucionario das massas 

e do individuo no processo social; • Compreensao da importancia das forgas 

revolucionarias contemporaneas: movimento operario e movimento de 

libertagao nacional. — Conceitos fundamentals do materialismo historico tais 

como: forgas produtivas, relagoes de produgao, mode de produgao, 

infraestrutura e super-estrutura. — O conhecimento dos acontecimentos e 

fenomenos importantes da historia universal e nacional, bem como as 

caracteristicas essenciais das principals epocas historicas. — Um nivel de 

conhecimento historico que Ihe permita avangar para outros niveis da ciencia 

historica e de outras ciencias socials por meio da aquisigao de nogoes e de um 

vocabulario basico. 

A nivel de capacidades: O ensino da Historia proporciona ainda o desenvol

vimento das seguintes capacidades: — Observar e interpretar o significado de 

vestigios materials de valor historico; — Seleccionar, organizar, comparar, 

relacionar, sistematizar, generalizar os dados historicos, demonstrar conclusoes 
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e sintetizar, atraves de estudo das caracteristicas de varios periodos historicos; 

— Anaiisar conteudos das fontes historicas, orais e escritas; — Adquirir habitos 

de organizagao de trabalho independente com base em dados informativos de 

varias origens: noticias, obras cientificas e literarias, etc.; — Adquirir poder de 

argumentagao perante pontes de vista opostos atraves da pratica de debate na 

aula; — Desenvolver o espirito celectivo atraves da pratica do trabalho de grupo; 

— Anaiisar o conteudo das noticias difundidas pelos meios de comunicagao, 

dos filmes, dos programas de TV e dos espectacules culturais e teatrais; — 

Relacionar os dados historicos com outras areas de conhecimento atraves da 

elaboragao de mapas, esquemas, grafices, diagramas, etc.; — Adquirir e utilizar 

uma linguagem historica precisa atraves do uso regular de um vocabulario 

aprepriado. 

A nivel das atitudes: — Participar activamente no processo social, atraves da 

constatagao da capacidade transformadera dos homens ao longo da historia; — 

Encarar o trabalho como o primeiro dever de cada individuo na sua contribuigao 

para o bem-estar celectivo; — Descelonizar a sua mentalidade atraves da 

desmistificagae dos preconceites raciais e culturais legados pelo colonizader e 

atraves do conhecimento do passado das sociedades africanas; — Rejeitar toda 

a interpretagae etnecentrica do desenvolvimento social, atraves da 

compreensao de que a cultura de cada povo e produto de condigoes materials e 

historicas; — Distinguir formas de expressao artistica de acordo com as 

sociedades que Ihes deram origem e dai a sua fungao social numa fase 

revelucionaria; — Rejeitar atitudes formalistas, evitando a repetigao mecanica 

de uma terminologia defeituosamente compreendida. 

• Em 1991/92, mantiveram-se os objectivos principals; todavia, se 

anterioramente o 1- objective ao nivel cognitive era adquirir uma concepgao 

cientifica da historia atraves duma perspectiva materialista dialectica, a partir de 

agora, recomenda-se uma perspectiva historica. Em consequencia disso, ja nao 
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e a compreensao da importancia dos factores economicos e politico-ideologicos 

que e necessario mas sim dos "factores economicos e politico-sociais". 

4.2.3. Quadro comparativo dos curriculos de Historia no ensino 

basico angolano antes e depois da independencia. 

Com excepgao do periodo republicano onde o curriculo de Historia e 

desenvolvido em todas as classes, nos outros regimes a disciplina comega, 

duma maneira sistematica, somente na 4- classe, pese embora a sua 

abordagem iniciar mais cedo. Por uma questao metodologica, a comparagao 

contemplara os periodos imediatamente antes da indepedencia de Angola e o 

vigente ate 1992. 

— No Ensino Primario 

a) Antes da Independencia: 

Os objectivos, muitas as vezes implicitos, sao os cognitivos e sobretudo os 

educativos como a formagao de atitudes e comportamento, a formagao de 

capacidade, a formagao de habitos e habilidades. 

Os conteudos tratam de um "Sumario de Historia de Portugal" dividido em dois 

grandes temas: uma Introdugae (evolugao historica da Lusitania, ate a 

constituigae de Condado Portucalense, Condado Portucalense) e a Historia de 

Portugal que cempreende: • A 1- dinastia: D. Afonse Henriques ate D. Fernando; 

• A 2- Dinastia: D. Jeae I ate D. Henrique; • A 3- Dinastia: D. Filipe I ate D. Filipe 

III; • A 4^ Dinastia: D. Jeae IV ate D. Manuel II; • A Republica; • O Estado Novo. 

Esta Historia de Portugal apresenta um visao diacronica dos acontecimentos, e 

uma historia factual dos grandes reis e grandes personalidades. A historia e 

apresentada como obra de grandes personalidades (portuguesas) e nao como 

obra de todos os homens. A referencia a Angola ou a Africa e quase nula, salvo 
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casos para denegrir esta ou aquela. 

Os meios e metodos: consistem num manual unico rico em iconografias dos reis 

e herois, em fitas magneticas, cinematografia e viagens de estudos que 

asseguram o ensino de historia. A existencia de muitos nomes, muitas datas, 

muitos exercicios de revisao e anotagoes no manual de historia da 4- classe 

mostra que predominavam os metodos tradicionais de narrativa e expositiva e 

que recorria-se a memorizagao por parte dos alunos. 

A avaliagao e feita atraves da recapitulagao de cada tema, dos exercicios 

conforme estipulado no manual e do exame final da 4- classe. 

b) Depois da independencia 

Os objectivos, agora, bem explicitos, sao os memos. Nos objectivos cognitivos, 

nao se aprende conceitos, tendo em conta a idade menor das criangas mas sim 

nogoes elementares de "tempo passado, tempo future, colonialismo, 

imperialismo, racismo, tribalismo, regionalismo resistencia anticelonial". 

Os conteudos mudaram completamente. Trata-se de uma Iniciagao a Historia de 

Angola. No programa de 1991/92 constam 9 unidades: 1) O tempo, 2) A minha 

localidade, 3) A vida no presente e no passado, 4) A vida dos primeiros homens, 

5) A vida nos primeiros reinos, 6) A chegada dos Portugueses, 7) A escravatura, 

8) A resistencia, 9) a vida no tempo colonial. 

E um estudo do meio seguido da historia de Angola sob forma de uma Historia-

batalha. Aqui a historia e apresentada numa perspectiva materialista historica: a 

historia e obra dos homens, isto e, das massas pepulares e nao dum punhado 

de grandes personalidades. 

Os meios e metodos: utiliza-se o manual unico, elaborado pelo Ministerio da 

Educagao. E um manual com poucas gravuras, poucas datas, dando-Ihe um 

aspecto abstrato. Recorre-se ao metodo regressivo, mantendo, contudo, os 
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metodos tradicionais quando se justif icar. 

A avaliagao e s is temat ica e cont inua, como refer imos, algures, nos capi tu ios 

anter iores. 

— No Ensino Secundar io geral equ iparado ao actual III Nivel do Ensino d e 

Base, a situagao do curr iculo nao apresenta di ferengas estruturais com o ens ino 

pr imar io . 

a) Antes d a Independencia , as grandes l inhas e ram: 

• Os object ives contemplam sempre os aspectes cognit ivos e educat ivos. 

• Os conteudos apresentavam os seguintes temas: 

No GicIo Preparator ie, ensinava-se a Geograf ia e Historia de Portugal . 

No Curse Geral des l iceus, a Historia era d ist r ibuida de seguinte manei ra : — a 

Pre-Hlstor ia ate f im da Ant iguidade, no 3- Ano ; Pre-Histor ia, Ant iguidade e Idade 

Media , no 4^ Ano ; Idade Moderna, Idade Contemporanea e Historia de Portugal , 

no 5- ano. 

Os meios, metodos e s is tema de avaliagao eram os determinados ou fernec idos 

pela h ierarquia. 

b) Depois da independenc ia 

Os objectivos mudaram de cor, devido a inf luencia da ideelogia. Com os 

object ives cognit ivos, apareceram novos concei tos ou mesmos concei tos mas, 

agora , com nova conotagae ideologica. Eis a lguns: regular idade histor ica, 

per iedo historice, Historia de Afr ica, instrumento de trabaihe, forgas produt ivas, 

relagae de produgae, desigualdade material, exploragao, cemun idade pr imit iva, 

povos opr imidos, c lasse, esclavagista, classe dominante , soc iedade sem classe, 

c lasses antagonicas, demecrac ia esclavagista, caracter d a guerra, luta de 

c lasses, ideologia, modo de predugao, proletar iado, mode de p rodugae 
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capital ista, exploragao capital ista, soclal ismo cientif ico, traf ico de escravos, 

resistencia. 

Os conteudos no III nivel (7- e 8- classes) sao baseados na Histor ia Universal. — 

N a 7- classe estuda-se a Pre-Histor ia, a Ant igu idade oriental e ocidental , o 

Feudal ismo e a Afr ica das or igens ate seculo XV. — N a 8- c lasse, estuda-se o 

T e m p o Moderno com a expansao europeia, o trafico dos escravos Negros, 

Conquis tas e Colonizagao; Epoca Con temporanea ate seculo XIX, fal tando o 

seculo XX. 

A observagao sobre as or igens d a humanidade n u m a perspect iva mater ial ista 

supoe um pequeno domin io das teor ias da evolugao que so sao estudadas n a 

8- c lasse. A per iodizagao e marxista, diferente d a c lassica e baseia-se sobre o 

aparec imento/desaparec imento de um modo de produgao. 

Nota-se, deste facto, a inf luencia do marx ismo na organizagao dos conteudos, 

dando mais peso as unidades referentes a concepgao mater ial ista do homem e 

d a sociedade. Por exempio, na 7- c lasse, 9 horas sao ded icadas as "Origens d a 

humanidade" e 21 horas "as soc iedades esclavagistas medi terranicas". Na 8-

classe, a m e s m a si tuagao veri f ica-se no "Desenvolv imento do Capital ismo n a 

Inglaterra" com 8 horas, no "Revolugao Francesa" com 8 e "O Movimento 

Operar io, suas lutas" c o m 10 horas. 

Por outro lado, a Histor ia de Africa, outrora esquec ida in tenc ionalmente, 

ressurge no programa depois d a independencia, apesar de nao constituir a i n d a 

u m a discipl ina au tonoma. Ass im, na 7- classe, duas grandes un idades Ihe sao 

consagradas ocupando quase todo o II semestre. 

Os meios de ensino sao escassos: existe o livro unico, rico em iconograf ias e 

textos adequados aos object ivos; a lem deste, os outros meios sao quase 

inexistentes, o que leva os professores recorrer aos metodos rotineiros e os 

a lunos a excessivos exercic ios de memorizagao. 
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Ana l isada a evolugao do curr iculo d a Historia no ensino basico angolano e 

apresentados os seus principals object ivos, es tamos em condigoes de colocar 

out ra questao: C o m o tem sido organizada e como organizar a esco la a n g o l a n a 

de modo a garantir u m a eficiente gestae do curr iculo de historia no ens ino 

basico angolano? 

Tendo em conta que o exito ou o f racasso nos object ivos reside, em boa parte, 

na gestae pedagog ica e administrat iva do ensino, esta questao leva-nos a 

anal isar a gestae do curr iculo de Historia antes e depois da independenc ia d e 

Ango la , t em a que reservamos para o proximo capi tulo. 
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Capitulo: 5 

Gestae do curriculo (da Historia) 

5.1 — Teorias de administragao e curriculo 

Quando Tyler (1949) levantou as quatro questoes fundamentals que permitem 

formular, organizar e avaliar os objectives educacionais que teniiam sido 

escolhidos para o curriculo escolar, focava, implicitamente, o problema 

administrative da eficiencia. Tyler colocava essas perguntas: 

" 1. Que objectives educacionais deve a escola procurar atingir? 

2. Que experiencias educacionais podem ser oferecidas que tenham probabili-

dade de alcangar esses propositos? 

3. Como organizar eficientemente essas experiencias educacionais? 

4. Como podemos ter a certeza de que esses objectives estao sendo alcan-

gados?" 

Aborda-se os problemas dos resultados, das tecnicas, da eficiencia e mesmo da 
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previsibilidade dos resultados. Essas preocupagoes sao determinadas a todos 

OS nivels de gestae do ensino e contextualizadas na escola. O seu sucesso ou 

insucesso depende, em parte, da imagem organizacional da escola que, de 

acordo com Costa (1995) pode ser, segundo a conjuntura politica da sociedade, 

escola-empresa, escola burocratica, democratica, humanista, cultural e anarquia 

organizada. 

A aplicagao das teorias administrativas no campo da educagao data do inicio do 

seculo XX com o desenvolvimento da industria nos EUA. Segundo Kiiebard 

(Messick, 1980: 107-126), "no inicio do seculo XX, nos EUA, as directrizes 

educacionais baseavam-se em necessidade de desenvolvimento, interpretadas 

por porta-vozes com interesses comerciais e expressas por metaforas 

economicas. A eficiencia organizacional para maior produtividade foi o principio 

que guiou a expansao industrial e, depois a educacional". E Kiiebard de 

concluir: "o movimento em pro! da eficiencia afectou milhoes de norte 

americanos e chegou na escola, primeiro na administragao das escolas e, com 

mais profundeza, na propria teoria do curriculo". Continuando com o mesmo 

autor, a influencia de Taylor no campo curricular recaiu sobre os "lideres" do 

curriculo como Bobbit e seus seguidores. Charter e Snedden. 

Bobbit comegou por adaptar as tecnicas do mundo empresarial para use nas 

escolas. Em 1912 enunciou quatro principios para eficiencia na administragao 

da educagao: 

1. O primeiro principio da administragao cientifica e "usar toda a area durante 

todo o tempo disponivel." Como na escola esse use e so de 50%, Bobbit 

considerou como sua fungao a elaboragao de um piano para que a escola 

funcionasse com 100% de eficiencia durante o horario escolar. (Mas nao foi 

possivel, tendo em conta, os fins de semana e as ferias em que a escola fica 

fechada.) 
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2. O segundo principio era de "reduzir o numero de trabalhadores ao minimo, 

obtendo de cada um o maximo da sua eficiencia no trabalho", o que refletia a 

necessidade da divisao de tarefas e a especializagao de fungao na escola. 

3. O terceiro principio compreendia a "eliminagao de gastos superfluos" 

(desperdicios da falta de saude e baixa vitalidade). Bobbit recomendava ao 

responsavel instalagoes adequadas as actividades de recreio para os alunos. 

4. O quarto principio "dava o salto a partir da area fisica da escola e da eficiencia 

do trabalhador para o campo da propria teoria educacional (curriculo)". 

A extrapolagao dos principios tayloristas para a area do curriculo transformou a 

crianga no objecto de trabalho da engrenagem burocratica da escola. A crianga 

passou de ser o material bruto a partir do qual a escola-fabrica deveria modelar 

um produto de acordo com as especificagoes da sociedade. Kiiebard (Messick, 

1980) termina da seguinte forma: "o que de inicio era simplesmente uma 

aplicagao directa dos principios de administragao geral a administragao das 

escolas tornou-se uma metafora central em que fundamentaria a teoria moderna 

do curriculo". 

Doravante, os conceitos, as tecnicas e certos metodos, procedimentos e 

processes utilizados na administragao de empresas sao utilizados no 

desenvolvimento curricular. Podemos, a titulo de exempio, sublinhar os 

conceitos como, unidade-padrao, eficiencia, eficacia, qualidade, custo, in put e 

out put, produto, meio, resultado, feed-back, tecnicas de previsibilidade, tecnicas 

de linha de montagem, comportamento... etc. e que reaparecem igual ou 

coloridos na linguagem do curriculo como: objectives, resultados, avaliagao, 

ensumo e exsumo, aluno, comportamento, previsao, atitudes... etc. 

A maioria de teorias sobre o curriculo apresenta uma imagem quer taylorista 

quer burocratica deste. Alias, autores como Kiiebard (Messick, 1980), 

consideram a teoria de administragao cientifica de empresa de Taylor e Fayol 
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como uma forma de burocracia. Para ele, a burocracia apresenta-se sob duas 

formas: a taylorista baseada sobre a eficiencia do trabalhador e a weberiana 

baseada sobre a eficacia da organizagao atraves do principio de lideranga. 

No ambito da politica educativa, a analise sobre a concepgao e elaboragao do 

curriculo obedece a uma abordagem mais taylorista enquanto que a sua gestae 

na escola tende mais para uma abordagem burocratica. Na actualidade alguns 

autores que debrugaram-se sobre a gestae do curriculo na escola sao, na sua 

maioria, anglo-saxonicos (americanos e ingleses) como. Tanner & Tanner, 

Victor Kelly, L.Senthouse, Sperb, Saylor e Alexander, Beauchamp, etc. 

Trabalhos interessantes foram feitos, tambem, por autores espanhois como 

Gimeno (1995) e Zabalza (1995 a e b). A estrutura curricular de Zabalza que 

apresentamos no capitulo anterior deste trabalho constitui o modelo burocratico 

do desenvolvimento curricular. 

Em Portugal, a questao da aplicagao das teorias administrativas na analise das 

organizagoes escolares, e recente. Destacam-se, contudo, os contributes de 

Licinio Lima, Formosinho, Joao Barroso, Adeline Costa... 

Quanto a gestae do curriculo podemos citar os trabalhos mais recentes de Rui 

Canario, Meireles-Coelho e Maria do Ceu Roldao (1995). 

Para Maria do Ceu Roldao (1995: 7) "a gestae curricular envolve todo o conjunto 

de processes e procedimentos atraves dos quais se tomam as decisoes 

necessarias quanto aos modes de implementagao e erganizagao de um 

curriculo proposte, no quadro de uma instituigao escolar. Incluem nestes 

processes, por exempio, o estabelecimento de objectives e conteudos 

prioritarios e respectiva sequencia, a definigae do nivel de aprofundamento e 

desenvolvimento das diferentes componentes curriculares, a sequencia 

tematica a adoptar, as metodologias a privilegiar, os projectos a desenvolver, as 

modalidades de integragao interdisciplinar a promover". O conjunto de 
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procedimentos implica, prossegue Roldao, o envolvimento, a diferentes niveis 

de intervengao, de diversos agentes: niveis macro, meso e micro. 

De acordo com Roldao (1995: 9) na gestae curricular ao nivel da escola 

intervem: 

— Ao nivel macro, os orgaos de gestao da escola que assumem a execugae 

do respective projecto educative que necessariamente Integra as dimensoes 

curriculares. Sao os orgaos dinamizadores da politica educativa global da 

escola. 

— Ao nivel meso, o s 6rgaos intermedios no sistema de gestao da escola, 

nomeadamente delegados ou chefes de departamentos (supervisores) que 

estruturam em cada grupo disciplinar a gestao curricular da respectiva area e os 

directores de turma que asseguram a articulagao entre os docentes duma turma, 

OS alunos e os encarregados de educagao, incorporado tambem 

necessariamente dimensoes de gestao do curriculo. 

— Ao nivel micro, o s professores de cada turma e de cada area disciplinar a 

quem cabe a gestao directa do curriculo no terrene, em articulagao com as 

instancias anteriormente referidas. 

A gestao do curriculo formal, geralmente, unico e uniforme implica varias 

dimensoes, dependendo do proprio tipo de gestao. 

Se a sua gestao for de mera execugae passiva, ela tera uma dimensao 

transmissora imediata; caso contrario, ela tera de passar pelas dimensoes de 

reconstrugao, da diferenciagao e de adequagao, tendo em vista as populagoes 

concretes com que vai trabalhar. 

Se a gestao for criativa e/ou autonoma, alem das tres dimensoes anteriores, 

acrescenta-se a de construgao. 

O papel do professor na gestao do curriculo censiste em participar 
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concretamente nestas dimensoes da gestao do curriculo, isto e: 

a) Na reconstrugao curricular: adaptagao ou reajuste do curriculo a situagao 

concreta, "o que implica reequacionar, em termo da situagao especifica da 

turma, estabelecendo prioridades, niveis de aprofundamento e sequencias 

adequadas- os objectives, conteudos e conceitos propostos no curriculo formal". 

b) Na diferenciagao curricular: refere-se a todo o processo de diferenciagao de 

estrategias e ritmos de trabalho correspondentes as caracteristicas proprias de 

individuos ou grupos dentro de uma dada turma, de forma a permitir a 

coexistencia de diversas actividades dirigidas para objectives de aprendizagem 

comum. 

c) Na adequagao curricular: trata-se de articular o curriculo com caracteristicas 

especificas dos alunos com que se trabalha. E, por exempio, o caso da 

adequagao a populagao portadora de diferengas culturais ou de ajustar o 

curriculo as caracteristicas dos modes de aprendizagem proprios de diferentes 

niveis etarios. 

d) Na construgao curricular, caso o exige o modelo do sistema educative: 

espagos de intervengao em que os professores criam curriculo, como e, por 

exempio, o caso da area escola, ou a construgao de projectos diversos por 

iniciativa de uma ou mais disciplinas, ou o desenvolvimento de actividades 

educativas extracurriculares. Nestes casos, o docente tem de definir o processo 

curricular na sua globalidade, dos objectives aos conteudos, estrategias e mode 

de avaliagao. 

Os professores sao, de facto, os principals agentes de desenvolvimento 

curricular. Cabe-lhes, como sublinha Roldao (1995: 7), "dinamizar o curriculo 

das suas disciplinas, adequando as actividades, conteudos, estrategias e 

metodologias de trabalho a situagao concreta de cada turma e a especificidade 

de cada aluno." 
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Quanto a intervengao do director de turma, tendo em conta o papel deste como 

responsavel no quadro da gestao da escola: trabalha com todos os professores 

da turma, conferindo-Ihe a coerencia e coordenagao na unidade/turma, tem 

acgao sobre os alunos e relaciona-se com os encarregados de educagao. 

Roldao (1995: 20) atribui-Ihe a gestao do curriculo com as mesmas dimensoes 

mas com procedimentos inerentes a sua fungao de director de turma. Ele 

contribui: 

a) Na reconstrugao curricular: discutindo com os professores sobre os objectives 

e conteudos a ordenar sequencialmente, tendo em conta a situagao concreta da 

turma, analisando conjuntamente os conceitos trabalhados em cada area e 

respetivo grau de aprofundamento e identificando conteudos, conceitos e 

objectives interdisciplinares. 

b) Na diferenciagao curricular, considerando as diferengas entre os alunos e o 

nivel dos processes do desenvolvimento curricular: "diferengas culturais, 

proveniencias socials e experiencia da vida, ritmos de trabalho, tipos de 

dificuldades de aprendizagem. O director de turma pode promover a analise 

destas diferengas com os docentes no sentido de tragar melhores estrategias 

para a gestao dos curriculos". 

c) Na adequagao curricular: adequagao do curriculo face ao nivel etario dos 

alunos ou a situagoes de diferengas cultural ou linguistica, social... etc. Tais 

problemas colocam questoes especificas de adequagao: "como se vai tratar um 

centeudo de forma adequada para uma dessas situagoes, em deixar de terem 

vista as metas pretendidas? Que mudangas se deverao introduzir e que formate 

didactico adoptar de modo a tornar um dado conteudo compreensivel e 

significative para os alunos em causa? 

d) Na construgao curricular, caso a legislagao escolar o permite. 

Roldao (1995: 27) destaca o papel do director de turma na gestao do curriculo 
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como o "animador, organizador, coordenador, da dinâmica criada pelos 

docentes do conselho de turma". Não só, o director de turma desempenha um 

papel na gestão dos processos do desenvolvimento curricular, como também 

"na gestão das próprias relações que se estabelecem no seio do conselho de 

turma, dependendo muito da sua estratégia como líder a eficácia do 

funcionamento deste órgão. O director de turma tem de gerir, antes de mais 

nada, as relações pessoais/profissionais dentro do conselho", conclui Roldão 

(1995: 28) 

5.2 — Gestão do currículo de História antes da independência 

Ao falarrmos do currículo de história no capítulo anterior, focamos, brevemente 

alguns aspectos ligados à gestão do currículo tanto ao nível conceptual como 

operacional. No período anterior à 1975, a escola, quer em Portugal quer em 

Angola, apresentava imagens organizacionais onde predominavam os tipos 

empresarial e, sobretudo, burocrático. Com esses modelos, a gestão do 

currículo de História só podia ter uma dimensão reprodutora e transmissora. 

Trata-se de uma gestão passiva. Roldão (1987) dá-nos uma ideia geral daquilo 

que se passava em Portugal e Angola, antes de 1975, no que diz respeito à 

gestão do currículo de história: "o modo como tem sido encarado o ensino da 

História, nomeadamente nos níveis mais baixos da escolaridade, tem passado 

por mudanças radicais, conduzindo a posições extremas, normalmente mais 

condicionadas por paradigmas ideológicos ou perspectivas científicas, do que 

por preocupações relacionadas com as necessidades de formação ou nas 

caracerísticas psicológicas dos alunos. Antes de 1974, a única disciplina do 

conjunto das Ciências Sociais considerada nos currículos era, para o Ensino 
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Preparatório, História e Geografia de Portugal, distribuindo-se os seus 

conteúdos pelos 1- e 2- anos. Ao nível do Ensino Primário (e também no Ensino 

Secundário) a situação era semelhante, privilegiando os conteúdos das áreas 

da História e de Geografia. 

No nível do Ensino Preparatório, a disciplina de História e Geografia do Portugal 

era vincadamente académica, sobrecarregada de conteúdos factuais, visando 

objectivos de analtecimento nacionalista, marcadamente dominados pela 

ideologia política vigente; era extremamente tradicionalista quanto aos métodos, 

praticamente reduzidos à exposição pelo professor e à memorização pelo 

aluno. 

O controlo político e ideológico para os professores de História, impunha-lhes 

uma aproximação monolítica e a crítica dos conteúdos dos programas, já por si 

veiculadores de uma visão adulterada e condicionante do passado histórico do 

pais. As questões sociais e políticas, especialmente as mais recentes, eram 

evitadas, e preconizava-se um ensino rotineiro e passivo, sem considerar a 

prática de métodos científicos ou o desenvolvimento do pensamento crítico; um 

livro único, oficialmente adoptado, que refletia a ideologia oficial, era 

praticamente o único material didáctico utilizado até finais da década de 60". 

5.3 — Gestão do currículo de História depois da Independência 

Aos modelos da organização e/ou de gestão sintetizados por Costa (1995) em 6 

categorias, nomeadamente a escola como empresa, burocracia, democracia, 

arena política, anarquia organizada e cultura corresponderia um modo de 

gestão do currículo de história. Isto significa que a gestão de currículo está em 
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sintonia com a imagem organizacional da escola. Neste trabalho, iremos 

analisar a gestão do currículo de História de acordo com as perspectiva 

tayloristas e burocráticas da organização escolar. De acordo com Giroux (Costa, 

1995: 35): "a ligação entre o currículo escolar e os princípios da administração 

científica, tendo em conta a consequente dependência e subjugação daquele à 

racionalidade tecnocrática é algo que remonta aos anos vinte e tem constituído 

a característica dominante da teoria e do desenho curricular tradicional". E, 

Gimeno Sacristan (1991) confirma o que precede: "Os esquemas tayloristas de 

organização industrial encontram uma tradução directa nos esquemas de 

organização didáctica de ensino-aprendizagem e podemos encontrá-los ainda 

hoje nos esquemas de desenho e desenvolvimento curricular, talvez com uma 

linguagem modificada, como dizíamos anterioramente, talvez como derivados 

de outros esquemas científicos, porém, claramente semelhantes aos princípios 

que Taylor propôs para a gestão rentável e eficiente do processo de produção 

industrial numa fábrica." 

Mutatis mutandi, os princípios que norteiam a administração científica do 

trabalho como a análise de tarefas, a identificação da melhor maneira de 

realizar as tarefas, a selecção dos trabalhadores, o treino dos trabalhadores e 

mesmo o sistema de estímulos ou incentivos encontram o seu eco na gestão do 

currículo. Em outras palavras, a gestão curricular obedece aos princípios da 

adminstração científica do trabalho preconizados por seus clássicos Taylor e 

Fayol. De acordo com a síntese efectuada por Hampton (Costa, 1995: 26-27) e 

que não contraria a de Bobbit apresentada neste trabalho, vejamos o que 

significa tal afirmação. 

1. A análise das tarefas consiste em identificar os tempos e movimentos de cada 

tarefa de modo a estabelecer o tempo padrão e eliminar tudo o que possa levar 

a uma menor rapidez de desempenho tais como os movimentos supérfluos, os 

tempos inúteis e a fadiga. 
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Para melhor eficiência, o currículo está dividido em níveis, unidades, actividades 

com tarefas específicas, e aulas. A cada nível corresponde um período mais ou 

menos longo; a cada unidade, um determinado número de horas e à cada aula, 

um tempo-padrão. Desta forma, o currículo de História no ensino básico 

angolano apresentava o seguinte esquema: 

Nível Unidades h./semana h./aval.anual h./reserva Total 

8 3 4 4 68 

7» cl. 7 3 8 8 102 

8« cl. 10 3 10 13 92 

Total 25 X X X 262 

* Dados recolhidos do Programa de História: 

Angola, Ministério da Educação, INIDE, 1991/92. 

No período compreendido entre 1978 e 1992, o currículo de história é 

fortemente centralizado à imagem do próprio sistema social e educativo do país. 

Observando o quadro, constata-se que, na 8- classe, o conteúdo é muito 

extenso e desproporcional ao tempo, criando assim, uma das dificuldades na 

gestão do currículo da História. Foram analisados os programas e sugeridas 

alterações pontuais, eliminando as sobrecargas consideradas desnecessárias 

tanto pelos administradores como pelos técnicos do sistema educativo. 

2. A identificação da melhor maneira de realizar as tarefas: segundo Taylor, 

(Costa, 1995), a eficiência atinge-se através da descoberta das soluções 

óptimas que logo que identificadas, serão objecto de padronização 

(uniformização dos métodos de trabalho, tempos, movimentos, instrumentos, 

ferramentas). No processo do desenvolvimento curricular aplica-se esses 
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procedimentos administrativos: os objectivos são identificados e determinados 

superiormente, são decobertos e impostos, pela hierarquia do poder, melhores 

meios e métodos para atingir esses objectivos; o tempo de cada unidade é 

previamente determinado pelas instâncias superiores do Ministério da 

Educação, o sistema de avaliação (controlo de qualidade) é imposto pelo órgão 

central da educação. 

Em Angola, o currículo de História para o Ensino de Base Regular é único para 

todas as escolas oficiais com objectivos, métodos, meios e avaliação uniformes 

para cada nível. Os objectivos e métodos de ensino de história são elaborados e 

impostos aos professores e alunos através de documentos oficiais tais como os 

programas operacionais e guias de professores. Pode-se falar de um currículo 

"pronto-a-vestir" na linguagem de Formosinho ou um "currículo standard" na de 

Zabalza. Contrariamente ao período passado onde se publicava, no jornal 

oficial (Diário da República) as finalidades, fins, objectivos, meios e métodos de 

ensino da história, como vimos atrás, é curioso notar que, depois da 

Independência nacional, apesar de boas intenções que guiavam os detentores 

do poder, os programas e guias de ensino nunca foram publicados no Diário da 

República. Este facto não só reduziu o carácter legai e simbolicamente violento 

do ensino de História, como reduziu também a probabilidade de uma maior 

conservação desses documentos necessários para a construção da história da 

educação do nosso País e para futuras investigações neste domínio. Os 

manuais, únicos, também foram concebidos e editados sob supervisão do 

Ministério da Educação; esses recorrem muito à violência simbólica. Por 

exemplo, o manual de História da 4- classe. Iniciação à História de Angola 

apresenta uma capa de cor castanha com o busto da rainha Nzinga Mbandi, 

heroína angolana do passado, enquanto que os da 7- e da 8- classe têm capas 

com cores da bandeira nacional e a insígnia da República. Porém permanece, 

pelo menos à nível teórico, a grande finalidade da unidade nacional. É de 
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sublinhar que mesmo o primeiro manual de História utilizado no III nível, depois 

da independência, da autoria de Gustavo de Freitas (1977), por encomenda do 

Ministério da Educação em 1978, apresenta já algumas características da 

concepção materialista da história. 

Por outro lado, para efeito de uniformização e com vista de uma melhor 

eficiência no ensino da História, além de guias e manuais únicos, foram criados 

outros mecanismos complementares tais como a recolha de experiências 

avançadas através de seminários e de reciclagens de professores, a 

coordenação de disciplina a todos os níveis administrativos (central, provincial e 

local), recorrendo assim, ao modelo burocrático ao qual iremos debruçar-nos 

nas próximas linhas deste trabalho. O problema surgiu, muitas vezes, ao nível 

de aplicação: a desarticulação entre essas estruturas de gestão curricular 

(coordenação nacional, provincial e local), a falta de clareza na definição dos 

poderes e competência (estatuto) desses órgãos e a quase inexistência de 

estímulos aos gestores desses órgãos foram uns dos principais quebra cabeças 

que contribuíram para o fracasso do sistema. 

3. A selecção dos trabalhadores: segundo Chiavenato (Costa, 1995: 27) "a 

eficiência aumenta com a especialização: quanto mais especializado for um 

operário, tanto maior será a sua eficiência". O sistema educativo não escapa a 

esse princípio. Pensa -se que um professor especializado numa determinada 

matéria apresenta melhor qualidade de ensino e fornece por conseguinte, 

melhor rendimento. 

Nesta ordem de ideias, a gestão do currículo obriga a uma rigorosa selecção de 

trabalhadores, neste caso, dos professores e técnicos especializados: 

professores especializados para a área da infância (Pré-primária e Primária) e 

professores especializados para disciplinas ou áreas afins do ensino 

secundário (II e III Níveis do ensino de base angolano). 
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Durante este período, a formação de professores era da competência exclusiva 

do Estado conforme estipulado em ANGOLA/MPLA/PT (1978: 75-78) e 

ANGOLA/MED (1978: 45): "Os professores terão de ser formados dentro da 

ideologia marxista-leninista. Os professores terão de entender perfeitamente o 

que é a educação socialista, colectiva e livre, para que possam aplicá-la na 

prática. Os professores terão de estar conscientes do papel de vanguarda a que 

são destinados, como promotores da criação dum HOMEM NOVO, como 

activistas da transformação, ao nível de superestruturas, das relações sociais. 

Por isso, a sua formação tem de ser muito cuidadosa, com um conteúdo 

ideológico e uma capacitação técnica cada vez mais avançada". A mesma ideia 

é concretizada no Dec. n- 57/80 do 13 de Agosto do MED que regulamenta a 

Direcção Nacional de Formação de Quadros de Ensino (DNFQE) como o "órgão 

executivo do Ministério da Educação, encarregado de formar ideológica, 

pedagógica, técnica e cientificamente os quadros para o ensino. 

Nesta perspectiva, a formação inicial de professores de história efectua-se, a 

nível médio (IMN) e superior (Universidade). 

Se os professores para o I nível são polivalentes, os de II e III níveis são 

formados em regime de especialidades: Matemática-Física, Biologia-Química, 

História-Geografia, Educação primária e Educação pré-primária. Quanto ao grau 

de eficácia e/ou de eficiência do subsistema de formação de professores de 

História, é matéria que constituiria um interressante objecto de investigação pelo 

que não nos compete debruçarmos-nos longamente sobre este assunto. 

Contudo, neste trabalho, limitar-nos-emos em apresentar a estrutura global de 

formação de professores, a evolução na formação de professores de história 

para o ensino básico e os principais pontos de estrangulamento no subsistema. 

O quadro a seguir mostra a articulação entre o Instituto Superior de Ciências da 

Educação da Universidade de Angola, formador de gestores da Educação e 

professores para o ensino médio - o Instituto Médio Normal, formador de 
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professores para o ensino de base e - o ensino de base, formador das crianças 

em idade escolar e receptor de professores formados na estrutura anterior. 

A criança em idade escolar recebe aulas do professor de história. Este professor 

de história recebeu a sua formação inicial, em regra geral, no curso de história 

dum Instituto Médio Normal. Por sua vez, o professor de História no Instituto 

Médio Normal recebeu a formação inicial de professor de História no Instituto 

Superior de Ciências da Educação da Universidade de Angola. 

O quadro a seguir mostra os níveis de formação inicial especializados de 

professores no sistema educativo angolano bem como a articulação entre os 

subsistemas de Formação de Professores e do Ensino Geral. 

Ensino Superior 

Ensino Médio 
(professores formados 

pelo ISCED) 

ISCED 
Formação de gestores da educação e 

Professores para o Ensino Médio 
-> 

Gestores da Educação 
e 

Docentes do ISCED 

1 M N 
(Instituto Médio Normal) 

Professores para o Ensino Básico 

Centro 
Pré-Universitário 
(formação geral) 

Ensino de Base 
(Professores formados 

pelo IMN) 
II Nível 

Educação Pré-escolar 
(Professores formados 

pelo IMN) 
Pré-escolar 

In, ISCED, Proposta de Reformulação dos Cursos no ISCED, Lubango, 1986/87, p.10. 
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Como dissemos atrás, o Ministério da Educação elabora os mecanismos para a 

selecção, treino e especialização dos professores nos institutos pedagógicos. 

De acordo com os dados recolhidos no Departamento de Formação Regular 

(formação inicial de professores) da Direcção Nacional de Formação de Quadro 

para o Ensino, em Luanda, o Estado angolano formou, até 1992, 

aproximadamente 7000 professores de nível médio, dos quais 1321 eram de 

História-Geografia. 

Ano Total de Diplomados profs. História 

1981/82 68 13 

1982/83 228 40 

1983/84 461 59 

1984/85 522 107 

1985/86 467 80 

1986/87 673 173 

1987/88 736 127 

1988/89 780 161 

1989/90 795 178 

1990/91 999 173 

1991/92 1163 226 

Total 6 8 9 2 1 321 

Obs: esses dados não incluem os professores de história formados nas 
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províncias de Bié, Lunda Sul e Moxico. 

De salientar que existe, no que diz respeito à área de formação especializada, 

uma articulação entre os planos de estudos do Instituto Superior de Ciências da 

Educação (ISCED) e os do Instituto Médio Normal (IMN). Por seu turno, o plano 

de estudo do Instituto Normal está vinculado ao do ensino básico como mostra o 

quadro comparativo da formação específica e especializada na área de História. 

1. Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED): 5 anos 

História universal (6h/semanais durante 4 anos), História de África (4h/ 

semanais em 3 anos), História de Angola (4h/semanais durante 2 anos). História 

do Movimento Operário e de Libertação Nacional (4h/semanais durante 1 ano). 

Introdução aos Estudos Históricos (2h/semanais durante um ano). Teorias e 

Metodologia de História (3h/semanais durante um ano). Seminários 

especializados (2h/semanais durante 2 anos). Etnologia (3h/semanais durante 

um ano). Arqueologia (3h/semanais durante 1 ano). História da Filosofia 

(4h/semanais durante um ano), Materialismo Dialéctico (4h/semanais durante 1 

ano), Materialismo Histórico (4h/semanais durante 1 ano). Metodologia do 

Ensino de história (4h/semanais durante 1 ano), Práticas Pedagógicas de 

História (6h/semanais durante 2 anos). 

2. Instituto lUlédio Normal (lí\/IN): 4 anos 

História Universal (3h/semanais nas 9- e 10- classes; 5h/semanais nas 11^ e 12-

classes), Metodologia de Ensino de História (Ih/semanal na 12- classe), Prática 

Pedagógica de História (4h/semanais na 12- classe). É de sublinhar que a 

História de África bem como a de Angola, não constituem, neste nível, 

disciplinas autónomas e são diluídas na História Universal. Tendo em conta que 

a História de Angola é uma disciplina autónoma na 4- classe e mais tarde na 6 ,̂ 

a sua ausência no currículo da formação de professores constitui uma lacuna a 
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assinalar. 

3. Ensino de Base: 8 anos. 

História Universal (3h/semanais nas 7- e 8- classes), História de Angola (4-

classe e mais tarde 6- classe). 

Sobre o conteúdo da História a ensinar no ensino básico, existem, até agora, só 

os manuais editados pelo Ministério da Educação e o de Gustavo de Freitas em 

desuso. Quanto à Metodologia de Ensino de História, foram editados, em texto 

policopiado, vários guias de professores de história por classes e um manual de 

Metodologia de Ensino de História, utilizado para os alunos da 12- classe do 

IMN's e os inspectores escolares de História. 

Alguns trabalhos feitos por Angolanos, embora poucos, são, dissertações de 

licenciaturas em ensino de história. Apesar de não incidir todas sobre o ensino 

básico, elas constituem pelo menos uma fonte ou uma pista para investigação 

sobre o assunto, a título de exemplo, eis algumas às quais me foi dado acesso: 

— Problemas da periodização e consequências para a IHistória da África por 

Helena Natália Rafael Mpovelo (1987). Esta dissertação apresenta as 

diferenças entre a periodização clássica e a marxista com os seus respectivos 

problemas. Tenta aplicar os diferentes modelos de periodização à História de 

Africa e sugere para a sua aplicação no programa de História da 10- classe do 

IMN. Tem impacto para o Ensino de Base uma vez que o aluno do IMN será o 

futuro professor neste nível e que o currículo do Ensino de Base contempla 

alguns aspectos de periodização e umas unidades sobre a História de África. 

— O Contributo da tradição oral no estudo da História de Angola - caso dos 

Bakongo, por Camilo Afonso (1991), trabalho interessante na medida em que, 

além de fornecer as fontes históricas de África, contribui também para conhecer 

parte esquecida da história de Angola. Pode ser utilizado para aprofundar a 

noção de fontes históricas para os alunos do Ensino de Base. 
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— O significado da violência na História e certos aspectos para a educação dos 

alunos Angolanos da 12- classe dos Institutos Normais de Educação, por João 

Alexandre (1986), aponta sobre a educação moral e patriótica como metas a 

atingir através do ensino de história. 

— Desenvolvimento histórico do Ensino de Base na Huíla, de 1977 a 1987 por 

Paulo Kassanga (1988), apresenta um trabalho sobre a História da Educação 

em Angola, em geral e a evolução do ensino básico na Província de Huíla a luz 

da Reformulação do Sistema de Educação e Ensino. Este estudo comparado, 

constitui um esboço para o estudo da política educativa angolana. 

— A visão marxista sobre a formação do Homem Novo e as possibilidades do 

Ensino de História para a formação do Homem Novo, por João Vianney (1985). 

Apresenta as possibilidades de aquisição dos conhecimentos, desenvolvimento 

das capacidades, habilidades e atitudes. 

— Proposta de conteúdos favoráveis para educar o ponto de vista materialista 

nos alunos da 11- classe do INE através do ensino da História da antiguidade, 

por Samuel Confino (1986). 

— A estratégia do globalismo dos E.U.A., no pós- guerra (1945-1985), a sua 

essência e métodos didácticos no ensino do tema no IMN (10- Classe), por 

Samuel Chipeco. Na medida em que existem muitos pontos comuns entre o 

programa da 9- e 10- classes do IMN e o da 7- e 8- classes do Ensino de Base, 

este tema pode contribuir para o desenvolvimento curricular em ambos os 

níveis. 

— As linhas fundamentais de reconhecimentos históricos para o leccionamento 

da história de África, no Ensino de Base, 3- Nível, por Luís Rodrigues Pintai 

(1988), apresenta umas propostas sobre o ensino das unidades referentes à 

história de África na 7^6 8- classes do ensino básico. É um trabalho que incide 

directa e concretamente sobre o ensino básico quer do ponto de visto científico 
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quer didáctico. 

— Educação do Internacionalismo Proletário nos alunos angolanos (9- classe) 

no ensino da História, por Manuel Mango (1986), versado para a educação dos 

valores comunistas por meio do ensino da história. 

— A formação do conceito histórico "Revolução Burguesa" no ensino da História 

moderna no Ensino Médio, por Julieta da Conceição David (1986). 

— Objectivos e as tarefas do ensino de História na 9- e 10- classes no INE, por 

Beatriz Loti Naquemba Samuel (1986). 

— Karl Marx e F. Engels sobre a história da idade média e algumas sugestões 

para o melhoramento do ensino deste período no ISCED, por José Alfredo de 

Matos (1988). 

— As doutrinas coloniais em África, análise, comparação e algumas 

consequências na actualidade, por João de Deus (1989). 

— A autoridade da Ombaia nos Nyaneka-Nkhumbi: Estrutura, funcionamento e 

influência na vida deste povo no passado e no presente, por Maria Marcelina 

Gomes (1992). Este trabalho de antropologia pode contribuir para a elaboração 

de uma História total de Angola. 

—Alcance histórico do ensino da Religião e da Moral nas Escolas oficiais e 

Privadas de Luanda de 1960-1975, por Ana Maria de Sousa e Santos (Luanda, 

1995) retrata a história do ensino da religião em Angola, a sua 

institucionalização, o seu papel de vector da ideologia, os meios e métodos do 

ensino da religião. Contém uma bibliografia que pode servir para o estudo sobre 

a História de ensino no período colonial, casos de "Secretaria Provincial de 

Educação das actividades dos Serviços, 1965-1966" do Governo Geral de 

Angola e de "As primeiras letras em Angola", Inspecção Provincial de Educação 

(1970), também do Governo Geral de Angola. 
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Esses trabalhos como outros aos quais não me foi possível o acesso, apesar de 

serem poucos e nem sempre incidir directamente sobre a história no ensino 

básico angolano, constituem, contudo, um ponto de partida, umas fontes para 

posteriores trabalhos mais profundos sobre o desenvolvimento do currículo de 

história. 

4. Treino dos trabalhadores: de acordo com o texto de Taylor (Costa, 1995: 

27), "a administração deverá proceder a selecção e aperfeiçoamento científico 

do trabalhador que é estudado, instruído, e pode-se dizer experimentado, em 

vez de escolher ele os processos e aperfeiçoar-se por acaso". E Costa (1995) 

conclui: "é portanto, a administração que, conhecendo cientificamente as tarefas 

(rotinas), treina o operário para o seu local de especialização". 

Ao nível do sistema educativo, os professores são treinados em função da 

ideologia e da disponibilidade financeira do Estado. O professor de História não 

escapa a essa regra. Em Angola, durante o período que segue a reforma 

educativa, nota-se por exemplo, que o aluno-mestre do curso de História tem, 

além das disciplinas do curso, maior carga horária de filosofia marxista em 

relação aos dos outros cursos de formação de professores. De facto, o futuro 

gestor do currículo à nível local, devia ser dotado desta ideologia do Estado. 

Mesmo quando se tratar de formação em exercício de professores, não faltava 

uma dose ideológica no conteúdo a ensinar aos professores seleccionados 

para o efeito. Quanto à disponibilidade financeira, a formação quer inicial quer 

contínua de professores de História exige um investimento fora de série: 

material didáctico incluindo os mapas históricos, sala de observações 

devidamente equipadas, fontes históricas previamente recolhidas, viagens de 

estudos que supõem meios de transporte e despesas de estadia, verbas para 

acções de formação contínua de professores... etc. Nem sempre os governantes 

estão dispostos em apoiar esses tipos de acções, apesar das suas boas 

intenções. 
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5. Quanto aos incentivos salariais e outros sistemas de estímulos a 

que se refere Taylor, em Angola, os progressos neste sentido diminuíram 

gradualmente o que iria acentuar a degradação do próprio sistema educativo e 

reflectir-se no insucesso escolar. 

Além do modelo taylorista de análise curricular existe a perspectiva burocrática, 

o que nos leva a considerar a gestão do currículo de História nesta óptica. 

Para Max Weber (1979), as características da burocracia são, em resumo: o 

legalismo, uniformidade, impessoalidade, formalismo, centralismo e hierarquia. 

Aplicada ao sistema educativo e ao currículo, ela traduz-se, de acordo com 

Costa (1995) pela centralização da tomada de decisões, multiplicação 

normativa e legislativa, uniformização, hierarquização e controlo central. 

No sistema educativo angolano, o modelo burocrático traduz-se pela existência 

dum órgão central de decisões em matéria do currículo: O Ministério da 

Educação, pela existência das normas legislativas emanadas do MED: 

despachos, circulares, ordem de serviços, orientações..., pela uniformização 

dos procedimentos, conteúdos, métodos, horário, calendário escolar, meios, 

avaliação e mesmo o plano de aula, pela hierarquização e controlo central, 

através dos órgãos técnicos e de direcção a todos os níveis do processo 

adminstrativo (Instituicional, intermediário, e operacional) e a sua 

regulamentação para assegurar os seus respectivos funcionamentos. 

De acordo com os níveis de gestão preconizados por d'Hainaut (instituicional, 

intermédio e operacional), ou por Roldão (macro, meso e micro), a gestão do 

currículo de História em Angola, de 1978 até 1992, obedeceu à seguinte 

hierarquia: 
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1 9 7 8 / 8 4 Nível 1 9 8 4 / 9 2 

CIPIE 
(Centro de Invest. Pedag. e Inspecção Escolar) 

Sector de Ciências Sociais 
— História 

DNEBR 
(Direcção Nacional do Ensino de Base Regular] 

GPAP 

(Gabin. Prov. de Apoio Pedagógico) 
Coordenador Provincial da Disciplina 

de História 

T 
Coordenador da Disciplina de História 

Institucional 

MED 

Ministério 

da 
Educação 

Intermediário 
DPE 

Deleg. Provincial 
da Educação 

Operacional 
DME 

Deleg. Municipal 
da Educação 

Escola 

INIDE 

(Inst. Nac. de Invest. e Desenv. da Educação) 

DNEG 

(Direcção Nacional do Ensino Gerai) 

GIEN 
(Gabinete de Inspecção Escolar Nacional) 

GIEP 
(Gabinete da Inspecção Escolar Provincial) 

Coordenador da Disciplina de História 

Articulação entre os órgãos de gestão do sistema educativo e do currículo da História: 1978-1992 

Na estrutura de 1978, pode-se notar a articulação entre os diferentes níveis do 

desenvolvimento curricular da História. Este processo começa ao nível da 

política educativa (estruturas centrais) e termina na sala de aula (escola). 

— A nível do Ministério da Educação, intervinham directamente, neste processo: 

dois órgãos principais: 

a) A Direcção Nacional de Ensino de Base Regular, mais tarde Direcção 

Nacional do Ensino Geral, determina as finalidades e traça os perfis dos alunos 

do ensino de base. 

b) O Centro de Investigação Pedagógica e Inspecção Escolar (CIPIE, Dec 40/80 

de 14 de Maio), mais tarde Centro de Investigação Pedagógica (CIP), intervinha 

na definição das finalidades, fins e objectivos, na elaboração dos conteúdos. 
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meios e métodos, na avaliação e controlo do ensino de base. O departamento 

de Ciências Sociais do CIP, através do Sector de História, elabora os objectivos 

específicos, programas, conteúdos, guias, actividades de aprendizagem, o 

sistema de avaliação, as orientações, normas, seminários e reciclagens em 

torno da história. 

Um outro órgão central ligado indirectamente ao ensino básico mas que 

desempenha um papel importante neste é a Direcção Nacional de Formação de 

Quadro de Ensino (decretos 40/80, 57/80 de 13 de Agosto, decreto de 90-7-3), 

encarregue da formação de professores para o ensino básico, incluindo os da 

história. 

— A nível provincial, a coordenação de cada disciplina era assegurada por uma 

estrutura intermédia chamada Gabinete Provincial de Apoio Pedagógico 

(GPAP), elo de ligação entre o CIP e a Escola. Neste contexto, cabia ao 

Coordenador provincial de História, acompanhar, apoiar e controlar os 

coordenadores e professores de história à nível da escola básica, bem como 

avaliar o desenvolvimento do currículo de história. 

O retorno da informação, ou retroalimentação era feito verticalmente. 

Na estrutura de 1984/1992, com a criação de Inspecção Escolar desapareceram 

os Gabinetes Provinciais de Apoio Pedagógico (GPAP), então elo de ligação 

entre a estrutura central do Ministério da Educação (CIPIE) e a escola. A partir 

deste momento, verifica-se uma desarticulação entre o Ministério, a Delegação 

Provincial da Educação e a Escola, uma vez que os objectivos e as funções da 

incipiente Inspecção escolar eram pouco claros. Aliás, a partir de 1992, a 

intenção dos administradores da educação foi de criar e pôr em funcionamento 

os Gabinetes Técnicos ao nível das Delegações Provinciais da Educação, 

desempenhando timidamente e ao olhar ciumento do Gabinete de Inspecção 

Escolar Provincial, o papel outrora reservado aos GPAP. 
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— Ao nível da escola, contextualiza-se a gestão do currículo através das 

estruturas existentes montadas pelos órgãos anteriores e de toda a 

documentação assinalada por Zabalza (1995a) no capítulo anterior, tudo para 

melhor eficiência. Trata-se, no caso de Angola, dos Princípios de Base para a 

Reformulação do Sistema de Educação e Ensino, dos programas operacionais, 

guias e manuais de História, dos planos de aulas e planos anuais, das demais 

orientações do Ministério da Educação (MED) e dos plano anual da escola e 

relatório anual incluindo referências sobre o desenvolvimento do currículo da 

História. 

Nesta visão burocrática da escola angolana e tomando como base teórica os 

níveis de gestão apresentados por Roldão (1995), pode-se fazer uma análise 

compreensiva da gestão curricular da história no Ensino de Base. 

Partindo do organograma das escolas do ensino de base, é fácil constatar o 

papel de cada órgão e/ou indivíduo na gestão do currículo de História. 

De acordo com o organograma das escolas do ensino geral, intervêm na gestão 

do currículo a nível da escola, os seguintes elementos: 

a) Ao nível macro, os órgãos de direcção, com destaque para o Director da 

escola. A ele compete, segundo ANGOLA/ MED (1990b: 2): 

— art. 4a - Administrar a escola, cumprindo e fazendo cumprir os regulamentos 

e orientações que lhes sejam transmitidas pelas competentes estruturas da 

educação, bem como os programas de ensino e horários escolares. 

— art. 4b - Dinamizar e supervisionar as actividades docente-educativas, 

administrativas... etc, bem como estimular iniciativas que visem a promoção da 

qualidade do ensino. 

— art. 4f - Orientar os trabalhos dos conselhos de direcção e pedagógico, das 

assembleias de escolas e professores. 
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—art. 41 - Distribuir os horários, aos coordenadores de disciplina e aos 

professores. 

Em suma, o Director da escola participa na gestão do currículo de história 

quando faz cumprir o programa de História na sua escola, elabora e distribui o 

horário da história aos coordenadores de disciplina e aos professores com base 

no Plano de estudos, exigindo o seu rigoroso cumprimento; quando vela pela 

qualidade do ensino de história dispensado na escola e dirige o conselho 

pedagógico onde estão debatidos problemas inerentes ao processo docente-

educativo, incluindo os da História. 

b) Ao nível meso, os órgãos técnicos (órgãos executivos intermédios) 

compreendendo a coordenação de classe ou de disciplina e a coordenação de 

turma. 

Segundo ANGOLA/ MED (1990 b: 17), a coordenação de classe, para o I nível 

do Ensino de Base ou de disciplina para os II e III níveis é "o órgão executivo ao 

qual compete transmitir as orientações de carácter pedagógico emanada 

superiormente e zelar pelo seu cumprimento". No que se relaciona à gestão do 

currículo, o documento estipula, no seu 32- artigo: Aos coordenadores de classe 

ou de disciplina, compete: 

a - traçar e fazer cumprir, ao grupo de professores da disciplina, ou de classe, 

que coordena, as orientações recebidas superiormente, uniformizando os 

critérios da actuação. 

c - estabelecer com o seu grupo um intercâmbio de experiências científicas e 

pedagógicas e promover a assistência mútua às aulas, propondo correcções as 

falhas didáctico-pedagógicas encontradas. 

d - planificar a dosificação da matéria para o ano lectivo, atendendo a duração 

dos períodos e as realidades da escola. 
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e - verificar e avaliar o grau de cumprimento dos planos de estudos e programas 

traçados, através de reuniões ordinárias quinzenais e extraordinárias, sempre 

que necessário, lavrando actas das mesmas. 

f- providenciar os meios indispensáveis ao ensino das matérias planificadas, 

dando directrizes para a sua elaboração e utilização. 

g- zelar pelo cumprimento dos planos de aula e pela metodologia do processo 

de ensino-aprendizagem. 

h- apreciar os textos de apoio e os testes de avaliação, só podendo os mesmos 

circular nas turmas depois de aprovados e rubricados por si. 

I- apresentar periodicamente ao conselho pedagógico uma síntese das 

actividades da disciplina que coordena. 

j - dar parecer sobre os pedidos de justificação de faltas apresentados pelos 

professores da sua disciplina. 

I - elaborar e manter actualizados um arquivo de toda a documentação da 

disciplina e um ficheiro dos professores que coordena. 

n - propor, para distinção, louvor ou estímulo, professores da sua disciplina, 

sempre que isso se justifica." 

Essas competências dão ao coordenador de disciplina de história, na escola, ou 

de classe uma dimensão administrativa que faz dele um supervisor e faz-lhe 

participar na gestão do currículo. 

Para a coordenação da turma na gestão do currículo de história, ANGOLA/MED 

(1990 b: 18), no seu 33- artigo, refere o seguinte: 

1- A coordenação de turma é o órgão executivo das orientações gerais 

emanadas superiormente, bem como das provenientes da coordenação de 

turno. 
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2- A coordenação de turma compreende o conjunto de professores de cada 

turma, sendo presidida pelo respectivo coordenador." 

O coordenador de turma é uma placa giratória no processo da gestão curricular. 

Ele está em ligação entre o professor de História, o coordenador da mesma, o 

aluno e os pais dos alunos. É o elo de ligação entre os elementos internos da 

escola, de um lado e entre a escola e a comunidade, de outro lado. 

No caso específico de História, o coordenador da turma tem um vasto campo de 

intervenção na medida em que não só entra em contacto com o professor da 

disciplina e o aluno, como pode discutir, com o coordenador de disciplina e 

mesmo com os pais dos alunos, questões inerentes ao currículo de história 

como: os conteúdos, os objectivos, a adequação dos objectivos e conteúdos 

com a idade dos alunos, aquisição dos meios, a metodologia do ensino da 

história e o sistema de avaliação em história... etc. 

c) Ao nível micro, o professor é o elemento central na contextualização do 

currículo. É ele que, cumprindo com as orientações emanadas dos níveis 

hierarquicamente superiores, actua directamente sobre o aluno. 

Neste caso, o professor de História, como qualquer outro, está submetido a uma 

dupla subordinação: a do coordenador da disciplina de História ao qual presta 

conta sobre as causas do sucesso ou insucesso na sua disciplina e a do director 

ou coordenador de turma ao qual presta conta dos resultados e dos problemas 

de adequação dos conteúdos à idade dos alunos. 

Como se pode notar, a gestão do currículo constitui um dos exemplos 

impressionantes da imagem burocrática da escola. O procedimento da gestão 

curricular não só apresenta as características de uma burocracia tais como, 

segundo Chiavenato (1993: XX), "o carácter legal das normas, carácter formal 

das comunicações, carácter racional e divisão de trabalho, impessoalidade nas 

relações, hierarquia da autoridade, rotinas, competências técnicas e 
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meritocracia, especialização da administração, profissionalização dos 

participantes e completa previsibilidade do funcionamento" mas também 

algumas desvantagens como, de acordo o mesmo autor, "a internacionalização 

das regras e exagerado apego aos regulamentos, excesso de formalismo e de 

papelòrio, resistência a mudanças, despersonalização do relacionamento, 

categorização como base do processo decisorial, superconformidade às rotinas 

e procedimentos, exibição de sinais autoridade o que se traduz em excessivo 

racionalismo, mecanicismo, conservatismo e abordagem de sistema fechado". 

Por outro lado, o grau de articulação entre os diferentes níveis de gestão do 

currículo nem sempre foi o ideal. A causa deve ser procurada não só na fraca 

preparação dos elementos envolvidos no processo da gestão curricular mas 

também na quase falta de incentivos (sobretudo o vencimento) a eles 

destinados. 
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Conclusões e recomendações 

Na tentativa de análise do currículo de História no ensino básico angolano antes 

e depois da independência nacional, procurou-se responder aos três grupos 

das questões apresentadas inicialmente: — Que escola tem existido em 

Angola, antes e depois da independência? Uma escola para legitimar a ordem 

estabelecida, preservando ou reproduzindo a herança cultural da sociedade 

que a suporta, ou, pelo contrário, destinada a transformar essa sociedade? — 

Que relação tem existido entre currículo de História e poder político? — Enfim, 

como tem sido organizada e como organizar a escola de modo a garantir uma 

eficiente gestão do currículo de História, no ensino básico angolano? 

Este trabalho incidiu sobre três aspectos fundamentais: um primeiro ligado à 

política educativa, tendo em conta que o desenvolvimento curricular começa a 

partir das decisões políticas e das finalidades elaboradas pelo poder central, um 

segundo ligado ao próprio aluno que é a matéria-prima da escola, caso da 

função da história e desenvolvimento psicológico do aluno e, enfim, um terceiro 

ligado à administração da educação, caso da gestão do currículo da história. 
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Constatou-se que antes da independência nacional predominava a tendência 

duma escola legitimadora da ordem estabelecida e altamente reprodutora da 

cultura dominante, facto que se verifica analisando o currículo da História nos 

diferentes regimes políticos outrora existentes. Depois da independência de 

Angola, a nova escola angolana pretendeu ser transformadora da sociedade 

angolana mas não deixou de ser, na realidade, legitimadora da ordem 

estabelecida e reprodutora dessa nova sociedade. 

Ao longo deste estudo, debatemo-nos frequentemente com a relação recíproca 

entre o poder político e o currículo de História que evoluiu de acordo com as 

ideologias vigentes. Apesar do conteúdo essencial não ter conhecido alterações 

de fundo, a cada ideologia correspondiam determinados tipos de objectivos, 

métodos e concepção de história. Os currículos de História, nos modelos 

escolares reinantes durante o período em estudo eram centralizados, impostos 

pelo Estado e sem nenhuma margem de manobra para o professor/gestor que 

desempenhava o papel de mero transmissor do currículo de História, na escola. 

Esta situação continua até hoje. 

Se, antes da independência, o conteúdo da História consagrava maior tempo ao 

estudo da História nacional de Portugal, houve uma inversão depois da 

independência: a História universal predominava sobre a História de Angola. 

Nota-se aqui a influência da ideologia marxista-leninista segundo o qual o 

internacionalismo deve suplantar o nacionalismo. É de sublinhar que existe uma 

coerência entre a ideologia, o modelo da sociedade e o modelo de gestão da 

escola. Esta teve — e ainda tem — diferentes imagens organizacionais, com 

destaque para os modelos empresariais e burocráticos. Todavia, devido às 

limitações que impõem esses modelos, tentou-se recorrer, depois da 

independência, aos modelos mais democráticos da gestão escolar. 

Falando especificamente de Angola, esta análise levou-nos, na prática, a tirar 
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conclusões e avançarmos com algumas sugestões. 

1. O ensino básico ocupa um lugar-chave e é o fundamento e alicerce de todo o 

sistema de ensino. Mais do que isso, o ensino básico poderá desenvolver a 

coesão e unidade nacional angolana. É de tal maneira vital o seu peso no 

ensino angolano e na sociedade angolana que parece justificar-se a existência 

do Ministério da Educação exclusivamente destinado a este nível de ensino, 

criando-se outro para o Ensino Médio e Superior. 

2. Durante muitos anos, a concepção da nossa escola era sempre a de uma 

escola como meio de transmissão de conhecimentos, capacidades e atitudes 

(papel reprodutor e transmissor) e não como factor de inovação. Todos os 

currículos foram elaborados nesse âmbito. Ora, neste momento, é preciso uma 

escola que, apesar das dificuldades jogue, ao mesmo tempo, o duplo papel de 

reprodutor e inovador. Mas como poderá a história cumprir essas funções? 

Em primeiro lugar, sabemos que o sistema político influi no sistema de ensino. 

Se o sistema for fechado, caso de sistemas de partido único ou de ditadura, o 

sistema educativo será meramente reprodutor satisfazendo as necessidades e 

interesses da classe hegemónica que, geralmente, se identifica como defensora 

das aspirações do Povo. Neste caso, o currículo da História será orientado no 

mesmo sentido: uma História cuja função principal será a consolidação da 

ideologia da classe hegemónica e dará prioridade mais à educação 

(transmissão de valores) secundarizando a instrução (transmissão de 

conhecimentos). Teremos, assim, uma história de heróis, geralmente, 

descendentes ou filiados à classe ou etnia no poder; uma história que nunca 

poderá bascular os interesses e os valores impostos pela classe dirigente. Pelo 

contrário, se o sistema político for aberto, democrático, o sistema da educação 
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será também aberto, deixando maior margem de manobra aos seus gestores, 

proporcionando, deste modo, maior possibilidade de inovações e satisfazendo 

necessidades e interesses diferenciados. O currículo de História será mais 

flexível e apontará para o desenvolvimento das capacidades de análise e 

síntese, estimulará a criatividade, a livre crítica, o sentido de responsabilidade 

como a capacidade de integração do grupo. 

A análise dos currículos da história no ensino português dos períodos liberais, 

republicano como do Estado Novo demonstra que, para um país que quer 

construir uma verdadeira nação, é preciso dar mais peso à história nacional que 

à universal. Ora, Angola é um Estado relativamente novo, desarticulado em 

termos de nação e precisa de forjar a consciência nacional que contribuiria para 

a unidade nacional, condição sine qua non para o seu desenvolvimento 

harmonioso e progresso tanto material como espiritual. É curioso constatar que, 

por razões que foram sublinhadas ao longo deste trabalho, ao contrário dos 

currículos de muitos países que dão mais peso à sua história-pátria, o currículo 

de História no ensino angolano consagra mais atenção à história universal. Esta 

situação merece uma mudança de política. Neste aspecto, o currículo de 

História, concebido de acordo com a ideologia marxista-leninista, isto é, com 

base no materialismo histórico, dá menos espaço a História de Angola e de 

África, o que constitui uma lacuna. 

A concepção materialista aplicada à História de Angola apresenta sérias 

dificuldades tanto na sua interpretação como na sua periodização. 

O conteúdo ensinado é tão vasto (pormenorizado) que torna difícil captar o 

essencial, tendo em conta a inadequação entre o conteúdo e o tempo no 

programa da 8- classe. 

O objectivo de forjar a consciência e a unidade nacional através da educação e 

ensino é crucial para o futuro de Angola em paz e unidade; mas passa. 
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necessariamente e principalmente pelo ensino da História nacional. O 

insuficiente espaço reservado a ele no currículo de História no ensino básico 

dificultava atingir o objectivo acima referido. Por outro lado, a escassez de meios 

preconizados pelo sistema não contribuiu para uma eficiente gestão do 

currículo. 

Porém, no que diz respeito à formação da memória colectiva, existe uma 

divergência entre o discurso político (de que uma das intenções é de conhecer 

os nossos heróis, o nosso património cultural) e os meios e métodos de ensino 

de História. A título de exemplo, a toponomia é um excelente meio a utilizar para 

a História pelo estudo do meio ou História ao vivo. Os nomes de ruas, praças, 

bairros, referindo-se, na sua maioria, aos coautores da actual sociedade 

angolana podiam contribuir melhor para o fortalecimento da memória colectiva 

no jovem angolano. Os nomes como Nimi-a-Lukeni, Ngola Kiluanzi, Nzinga-a-

Mbande, Mani Mulaza, Mutu-Ya-Kevela, Mandume, Mbyanda a Ngunga, Kingurí, 

e de tantas outras personalidades históricas angolanas, atribuídos a novos 

locais, ruas, praças, e mesmo escolas, dariam mais efeitos positivos na criação 

da memória colectiva dos alunos. 

Enfim, na História de Angola nota-se que há poucos textos que criem a relação 

afectiva com o passado, trabalho que cabe aos construtores do currículo. 

3. Administrativamente, os programas de História (como os restantes do ensino 

geral) apesar de terem sido elaborados pelo Ministério da Educação nunca 

foram publicados no Jornal Oficial (Diário da República) ao contrário do que se 

passa noutros países como vimos no período antes da independência. Essa 

lacuna administrativa reduz um pouco o carácter normativo ou legal do currículo, 

a possibilidade de uma melhor conservação do mesmo e duma maior difusão, 

uma vez que neste caso o programa é destinado somente ao professor ligado à 
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história e não à comunidade. 

A desarticulação entre os órgãos da estrutura do sistema educativo tem as suas 

repercussões na gestão do currículo de história. A centralização total do 

currículo não deixa nenhuma margem de manobra ao professor para introdução 

de possíveis inovações. Por outro lado, a definição pouca clara dos direitos e 

competências do director de turma na gestão do currículo, contribui, em parte, 

para uma gestão menos eficaz do mesmo. A falta de formação específica dos 

responsáveis pelos órgãos intermédios de gestão de currículo constitui um sério 

obstáculo. Projectos concretos deveriam ser elaborados no sentido de 

seleccionar, formar e treinar esses agentes para um melhor desempenho das 

suas funções. Fazer participar os gestores na construção do currículo é apostar 

na formação contínua, organizando uma escola de sucesso. 

4. A articulação entre a estrutura do sistema educativo e a formação de 

professores de História apresenta, todavia, algumas deficiências e lacunas. 

Em primeiro lugar verifica-se uma superficialidade na disciplina de Metodologia 

de ensino de História (Didáctica especial de História), tanto ao nível do ISCED 

como ao do IMN. Esta lacuna é visível quer do ponto de vista da quantidade 

(carga horária reduzida), quer da qualidade (conteúdo mal definido e quase 

igual para ambos os níveis), ou ainda organizativa (precisão a quem se destina 

o conteúdo da didáctica de história ensinado nesses níveis). A mesma situação 

verifica-se nas aulas de Práticas Pedagógicas embora essas tenham maior 

peso horário. Neste âmbito, parece que a nível do ISCED, a disciplina de 

Didáctica especial deva ser distribuída de modo que uma parte abarque ou 

incida sobre o ensino da História no ensino básico (seria a Didáctica especial I), 

outra parte (Didáctica especial II) sobre o ciclo básico do IMN e, enfim, uma 

terceira parte reservada para o ciclo de especialidade do IMN ou PUNIV 
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(Didáctica especial III). Desta forma imprimir-se-ia mais profundidade na 

formação dos formadores. 

Quanto ao Instituto Normal, a introdução da Didáctica especial I, para o futuro 

ensino primário e da Didáctica especial II para o futuro secundário primeiro ciclo 

(7-, 8-, 9- classe), constituiria um projecto interessante para o desenvolvimento 

do ensino da História em Angola. 

Em segundo lugar, a falta de ligação ou elo entre as disciplinas de História de 

África e de Angola, disciplinas autónomas ao nível superior, não existentes ao 

nível médio e constituindo alguns capítulos no III nível do ensino de base é um 

dos problemas respeitantes à articulação entre os conteúdos dos diferentes 

níveis. Será que os programas não foram elaborados tendo em conta o nível 

imediatamente superior? Por outro lado, é difícil e ineficaz que um professor que 

não ou mal aprendeu a História de África e de Angola possa ensiná-la com 

mestria e perícia aos alunos do ensino de base. Urge a necessidade de 

introduzir ao nível do IMN, uma disciplina de História de África e outra de 

História de Angola. Nota-se também que a ausência no currículo geral de cursos 

de formação de professores da disciplina de Desenvolvimento Curricular tem 

contribuído para a formação de professores meramente reprodutores e 

transmissores. 

Em terceiro lugar, os trabalhos tanto sobre o conteúdo como sobre a 

metodologia de ensino de história, incidindo sobre o ensino básico, são 

escassos. É necessária uma estreita colaboração entre o Ministério da 

Educação (INIDE, DNFQE) e o ISCED, tanto no apoio como no controlo sobre a 

investigação em educação e a formação de professores. 

5. A formação inicial específica do professor de história para o ensino de base, 

demasiado curta, não lhe permite desenvolver um ensino de qualidade. O 



200 

recurso à formação contínua de professores, bem como outros incentivos são 

necessários para melhor gestão do currículo da História. O currículo geral de 

formação de professores tem sido inclinado para a formação de professores 

reprodutores, com poucas iniciativas, o que não favorece a formação de 

professores inovadores. Uma das soluções para se evitar tal situação seria a 

introdução da disciplina de Desenvolvimento Curricular no plano de estudos 

dos cursos de formação de professores, em substituição da tradicional Didáctica 

Geral virada para o ensino das normas da educação e fazendo do professor um 

simples papagaio ou executor passivo. Pensamos que, com uma boa 

preparação em desenvolvimento curricular, o professor de História, e não só, 

poderá participar efectivamente e melhor na construção e desenvolvimento do 

currículo a todos os níveis. 

Enfim, como dissemos no início, um trabalho profundo necessita de ser feito em 

torno do currículo de História tanto ao nível da sua concepção como e, 

sobretudo, ao nível da sua gestão de modo não só a suscitar mais interesse aos 

professores e alunos como também a ajudar a desenvolver, simultaneamente a 

identidade nacional, a integração regional e a dimensão africana sem prejuízo 

do respeito pelas diversidades sócio-culturais de Angola. Como é óbvio, esse 

trabalho exigirá a participação de todos os elementos interessados e envolvidos 

no desenvolvimento curricular da História, nomeadamente, o poder político, os 

investigadores, os administradores da educação, os professores e mesmo os 

encarregados da educação cuja opinião sobre a história a ensinar aos seus 

filhos pode ter um significado relevante e mesmo decisivo. 
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