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Tradicionalmente as organizafoes tem 

sido vistas como meios de alocar recursos de 

forma que atinja certo conjunto de objeti- 

vos. Esta visao 6 perfeitamente justa e 

razoavel, mas nao e a unica forma de se ver 

as organiza9oes; na verdade, sendo uma visao 

simplificada, pode obscurecer as finalidades 

e atividades internas da organiza^ao. 

Se tomarmos como exemplo um livro, um 

filme, um texto didatico, todos estes 

materiais de ensino foram delineados para 

atingir objetivo de aprendizagem, mas pouco 

nos dizem da forma como o material e 

internamente organizado ou estruturado e 

tampouco ilustram os diferentes comporta- 

mentos dos alunos que usam esses materiais. 

Um modo alternativo de ver as organiza- 

95es — e provavebnente mais produtivo — 6 

olha-las como "um mecanismo que tem 

como ultima flnalidade deflagrar as forfas 

que determinam a colabora9ao", (Scott, 

1967). Subjacente a esta visao estd a id&a de 

que a orgamza9ao serve para atingir um 

objetivo atraves: 

— da coordena9ao de recursos e esfor90s; 

— da divisao de trabalho e fun9oes entre 

os participantes; e 

— do uso de uma hierarquia de autoridade 

e responsabilidade. 

Aldm disso, Scott chama a aten9ao para o 

objetivo basico de uma organiza9ao que e 

minimizar conflitos da mesma forma que 

reduzir a importancia de qualquer aspect© 

material ou de qualquer pessoa que induza a 

desvia-la do curso de a9ao anteriormente 

planejada. 

SUPOSigOES SOBRE O 

COMPORTAMENTO HUMANO 

Alguns anos atrds, March e Simon (1958), 

ao estudarem a administra9ao industrial, 

destacaram o fato de que certas proposi9oes 

sobre as organiza96es sao, em verdade, 

afirma96es sobre o comportamento humano. 

Tres proposi96es gerais sao reconhecidas 

pelos dois autores: 

— A teoria classica da organiza9ao: 

centralizada na tarefa "Proposi9oes que 
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supoem que os membros das organiza- 

956s sao primariamente instrumentos 

passives; que sao capazes de realizar 

tarefas e aceitar direcionamento, mas 

nao sao capazes de iniciar a9oes ou 

exercer influencias muito significati- 

vas." 

— A teoria das redoes humanas: centra- 

lizada nos relacionamentos humanos 
t<Proposi95es que supoem que os 

membros de uma organiza9ao possuam 

atitudes, valores e met as; que eles 

devam ser motivados ou induzidos a 

participar no sistema de comportamen- 

to organizacional; que nao ha uma 

convergencia entre as metas dos indivi- 

duos e as da organiza9ao; e, finalmente, 

que os atuais ou potenciais conflitos de 

metas tomam o fenomeno do poder, 

atitudes e moral como de importancia 

capital na explica9ao do comporta- 

mento organizacional." 

— A teoria moderna de organiza9ao: 

centralizada na tarefa e nos relaciona- 

mentos <tProposi9oes que supoem que 

os membros das organiza9oes sao 

solucionadores de problema e decision 

makers e que os processes de 

percep9ao e pensamento sao fundamen- 

tals para explicar o comportamento 

organizacional." 

Embora esse conjunto de suposi9oes 

tenha sido escrito primariamente numa visao 

do administrador, ele pode ser aplicado 

facilmente e de modo muito util no campo 

da aprendizagem. 

SISTEMAS DE 

APRENDIZAGEM 

A teoria cldssica de organiza9ao foi, no 

passado, muito popular no campo da 

educa9ao, e vestigios dela ainda sao visiveis 

na atitude de certas universidades, em 

rela9ao aos estudantes, na atitude radical de 

alguns professores, em rela9ao a alunos, e na 

atitude de algumas empresas, em rela9ao aos 

trainees 

Na visao classica, o estudante e tipicamen- 

te visto como um dado e nao uma variavel 

do sistema educacional, isto 6, ele e um 

instrumento passive a ser manipulado e 

sobre o qual uma a9ao vai ser executada, Os 

professores que adotam o enfoque clissico 

veem seu papel como guardioes e autocratas 

benevolentes que tentam realizar os seus 

objetivos pela motivagao, controle e modifl- 

ca9ao do comportamento dos alunos atraves 

de muito poucas variantes do metodo de 

aula, usualmente baseadas na exposi9ao oral 

e no gjz. 

0 enfoque classico e tipicamente centrali- 

zado na tarefa e 6 relacionado com aspectos 

como a figura dominante e central do 

professor, enfase no assunto, aula expositiva 

e recursos limitados. As prdticas auxiliadoras 

do professor sao associadas ao modelo de 

mudanga de McBeath (1969), 19 estagio 

ilustrado pela Figura 1. 

Ha uma tendencia marcante em tal 

abordagem, para enfatizar a importancia do 

ensino facilitado e apresentar o material tao 

logicamente de forma que se torne facilmen- 

te significante ao nivel de conhecimento do 

aluno. Em outras palavras, ha muito pouca 

"descoberta" e pouco desafio. 

Por outro lado, a Teoria das Redoes 

Humanas e caractenstica de uma grande 

parte da educa9ao e do treinamento nos dias 

atuais. Ela representa uma rea9ao a visao 

classica, pois considera que, nessa visao 

aplicada ao treinamento e a educa9ao, as 
potencialidades intelectuais dos alunos 

m^dios e dos abaixo da m6dia s6 sao 

parcialmente exploradas. Segxmdo a teoria 

das Rela9oes Humanas, para que os alunos 

possam explorar ao maximo suas potencia- 

lidades inatas, a educa9ao e o treinamento 

devem ser organizados de forma que se 
ajustem a idade, aptidao e capacidade de 

cada individuo. 

0 papel do professor passa a ser, entao, o 
de um guia e conselheiro; sua maior 

preocupa9ao deve ser a de evitar limitar a 

iniciativa do estudante. 

Este enfoque esta associado a enfase no 

m6todo, ao ensino em grupo, e ao uso de 

recursos multiples. As praticas auxiliadoras 

de aprendizagem sao associadas ao 29 estagio 

do modelo de mudan9as de McBeath (ver 

Figura 1). 

Na otica das Redoes Humanas procura- 
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-se garantir que o material de aprendizagem 

seja cuidadosamente estruturado para que o 

ensino seja algo agradavel, gratificante e com 

bons resultados. 

£ enfatizada a importancia da aprendiza- 

gem que seja significativa pela utiliza9ao de 

tarefas uteis, atrav6s da "descoberta", jogos 

de empresa, exercfcios estruturados e proje- 

tos. 

Para uma analise mais ampla sobre esses 

dois tipos de aprendizagem o leitor poderd 
reportar-se ao trabalho de David Ausubel 

(1967). 

A teoria classica de organiza9ao e a de 

rela95es humanas representam duas po6i95es 

extremas. Ha, entretanto, aquele terceiro 

conjunto de proposi95es associadas a moder- 

na teoria de organiza9ao que nao se vincula 

unilateralmente a qualquer das duas aborda- 

gens e adota uma posi93o conciliadora. 

A diferen9a mais significante entre a visao 

modema da Teoria de Organiza9ao e as duas 

anteriores 6 que ela entende nao existirem 

dois problemas iguais e por isso nao ha 

tambdm uma solu9ao comiim, uma receita 

para todos os problemas. E como conseqiien- 

cia, os modemos m6todos de analise e 

sintese, solu9ao de problemas e avalia9ao 

empmca rigorosa sao, todos eles, emprega- 

dos na solu9ao de problemas. Assim, deixa 

de existir a polaridade e conflitos dos 

enfoques classico e de redoes humanas, 

passando a existir um continuum em que ha 

uma terceira alternativa. 

Em outros termos, a abordagem moderna 

combina as orienta9oes das duas teorias — a 

Centralizada na Tare fa e a de Redoes 

Humanas. 

Do ponto de vista da aprendizagem e do 

ensino, ela 6 essencialmente centralizada no 

aluno e ve a educa9ao e o treinamento tanto 

como um sistema t^cnico como um sistema 

social em que as necessidades da tarefa e as 

necessidades do aluno devem ser conciliadas 

com as necessidades do professor e as da 

organiza9ao (ver Figura 2). 

Esta visao esti associada a enfase na 

disciplina, centraliza9ao no aluno, estudo 
independente, sistemas instrucionais e as 

prdticas de tecnologia instrucional citadas no 

estlgio 3 de McBeath. 

TEORIA DE ENSINAR 

A tecnologia educacional modema, com- 

binando tanto o hardware como o software 

das outras duas tecnologias, constrdi uma 
ponte entre a teoria educacional e a prdtica. 

Como resultado, come9a a emergir uma 

Teoria Geral de Ensinar associada com ela 

de tal forma que nZo hi mais necessidade de 

superdependencia de uma Teoria de Apren- 

dizagem. A modema teoria de organiza99o, e 

o enfoque sistemico com ela associado, ve o 

ensino como uma "variivel independente" 

ou uma condi9§[o que 6 manipulada. 

£ verdade que qualquer teoria que 

procure explicar o comportamento, para ser 

adequada, deve abranger tanto a aprendiza- 

gem como o ensino, mas isto somente na 

medida em que o ensino seja consider ado 

como Variivel dependente", isto 6, uma 

condj9So que nao pode ser manipulada. 

Esta mudan9a simples, mas muito signifi- 

cativa, torna possivel o tratamento de um 

grande numero de fenomenos que, at£ agora, 

vinham sendo negligenciados pelos te6ricos 

da aprendizagem. 

Brunner (1966) caracteriza a Teoria de 

Ensinar como sendo aquela que estabelece 

regras referentes ao modo mais eficiente de 

atingir conhecimento, aptidao, atitudes e 

habilidades; ele considera que essas regras 

devem ser derivadas de uma visao geral de 

aprendizagem. Uma Teoria de Aprendizagem 

6 por sua prdpria natureza essencialmente 

descritiva no sentido em que ela s6 diz o que 

aconteceu depois do evento. Por outro lado, 

a Teoria de Ensinar 6 essencialmente 

prescritiva e normativa, isto 6, ela pode 

prescrever qual o procedimento e como a 

experiencia de aprendizagem pode ser 

melhorada e, ao mesmo tempo, fomecer um 

instrumento para avalia9ao de qualquer 

m^todo ou t6cnica em particular. 

A Teoria de Ensinar permitird ao profes- 

sor: 

- especificar um 6timo ambiente de 

aprendizagem; 

— estruturar e colocar em seqiiencia os 
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assuntos de forma que possam ser 

compreendidos facilmente pelo aluno; 

- selecionar uma estrat^gia otima de 

ensinar e explicar porque essa estrat^gia 

6 provavelmente mais eficiente do que 

outra; e 

— distingiiir entre os auxflios audio-vi- 

suais opcionais os que sejam enrique- 

cedores de aprendizagem e os que nao 

sejam essenciais a ela. 

Ao mesmo tempo, espera-se que uma 

Teoria de Ensinar seja capaz de sugerir meios 

de estimular e motivar os alunos de forma 

que eles se tornem avidos e capazes de 

aprender. 

conclusAo 

A educa^ao como vimos significa mudan- 

9as, pois em verdade vivemos num ambiente 

que estd constantemente sofrendo problemas 

de obsolescencia. Infelizmente, os padroes 

passados de organiza9ao da educa9ao e 

treinamento tenderam a introduzir um grau 

de rigidez e falta de flexibilidade que tomam 

as mudan9as dificeis de serem introduzidas e 

aceitas. Mudan9as que foram introduzidas, 

como a Instru9ao Programada, por exemplo, 

criaram novos problemas educacionais, soci- 

als e administrativos e como conseqiienda 

muitos educadores e alunos desapontaram-se 

com elas. 

A modema teoria de organiza9ao e o 

conceito de sistemas veem a mudar^a e a 

inova9ao e o crescimento como um resultado 

natural de uma resposta prevista a uma nova 

situa9ao. 

Embora o debate e o conflito possam 

continuar existindo, eles sao considerados 

como sintomas de saude organizacional 

saudavel e nao como algo a reprimir ou 

suprimir. Os professores sao vistos como 

administradores de recursos de aprendizagem 

com a responsabilidade de escolher ou 

deddir entre estrat^gias, isto 6, altemativas 

de ensino e aprendizagem. 

ESTAGIO 1 ESTAGIO 2 ESTAGIO 3 

Roda 

Homem 

Unidades 

Explorar 

Estruturas e fu^Oes 

Certezas 

Absolutos 

Linear 

Sistema fechado 

Estdtico 

PRINClPlOS 

Mente ativa 

Dualismo 

Autocrdtico 

DESENVOLV1MENTO TECNOLOGICO 

Motor PropulsSo a jato 

Mecaniza9ao Automa9ao 

Redes Constela95es 

Explorar Conservar 

Fu^Oes nas estruturas Estruturas para fu^Oes. 

DESENVOLVIMENTO CEENTlflCO 

Confusao Probabilidades 

Absolutos relativos Relativos 

PadrQes regulares PadrOes emergentes 

Sistema aberto Sistema aberto 
Dinamico (era fluxos) Dinamico (envolvente) 

DESENVOLVIMENTO NA EDUCA^AO 

Mente transativa 

Pluralismo 

Democritico 

Mente re ativa 

Unitlrio (monismo) 

Laissez-faire 

FONTE: McBeath, R. J. Is education becoming? A V Comunication Review, 

v. 17, n9 1, 1969. P. 3640. 

FIGURA 1 -MODELO DESTACANDO AS MUDAN^AS 
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ESTAGIO 1 ESTAGIO 2 ESTAGIO 3 

prAticas 

Dominado pelo professor 

Fazer para o aluno 

Enfase no assunto 

Orientado para o produto 

Ensino para a classe 

Estfmulo flxo 

Acesso limitado 

Recursos limitados 

Auxilios a instruto 

RESULTADOS 

Resposta fixa 

Competitive 

Dirigida para si prdprio 

Permissivo 

Fazer para o aluno 

finfase no mdtodo 

Orientado para o process© 

Ensino para o grupo 

Multiples estimulos 

Acesso aleatdrio 

Recursos mdltiplos 

Tdcnicas audio-visuais 

Resposta variada 

Cooperativo 

Dirigida para os outros 

Fazer com o aluno 

Enfase na disciplina 

Orientado para o desempenho 

Estudo independente 

Estimulos orientados 

Acesso sistemdtico 

Sistemas instrucionais 

Tecnologia instrucional 

Domfnio da resposta 

Aventura 

Auto-atualiza^Jo 

O AMBIENTE 

OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS 

 i  —f—r 
PROCESSO INTERATIVO 

VARlAVEIS DA 

ORGANIZAQAO 

Estrutura 

Tecnologia 

Necessidade etc. 

VARlAVEIS DA 

TAREFA 

Estmturas, requisitos, 

necessidade s etc. 

VARlAVEIS DO 

ESTUDANTE 

Capacidade, 

Atitudes, 

Necessidades 

etc. 

VARlAVEIS DO PROFESSOR 

Filosofla, Estilos 

Necessidades, 

etc. 

VARlAVEIS DO DESEMPENHO 

FIGURA 2 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 
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