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1. Apresenta~ao 

0 lnstituto Federal de Educa<;:ao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo (IFSP), criado 

mediante transforma<;:ao do Centro Federal de Educa<;:ao Tecnol6gica de Sao Paulo (Cefet-SP), nos 

termos da Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008, possui natureza juridica de autarquia, 

vinculada ao Ministerio da Educa<;:ao, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didatico-pedag6gica e disciplinar, conforme dispoe o Decreto n° 5.224, de I 0 de outubro 

de 2004, seu estatuto e o Plano de Desenvolvimento Jnstitucional (POI). 

0 IFSP e uma Institui<;:ao multicampi, de ensino pluricurricular, niveis basico, superior 

e profissional, especializada na oferta de educa<;:ao profissional e tecnol6gica nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na conjuga<;:ao de conhecimentos tecn icos, tecnol6gicos e 

humanisticos. Sua finalidade e fonnar e qualificar cidadaos, tendo em vista a atua<;:ao profissional 

nos diversos setores da economia e enfatizando o desenvolvimento socioeconomico local, regional 

e nacional. 

0 Instituto tem como caracteristicas basicas: 

A oferta de educa<;:ao tecnol6gica e cientifica, levando em conta o avan<;:o do 

conhecimento tecn ico-cientifico, assim como a incorpora<;:ao crescente de novos metodos e 

processes de produc;ao e distribuic;ao de bens e servic;os; 

A atua<;:ao prioritaria na area tecnol6gica nos diversos setores da economia; 

A conjuga<;:ao, no ensino, da teoria com a pratica; 

A articula<;:ao verticalizada e integra<;:ao do ensino tecnol6gico aos diferentes niveis e 

modalidades de ensino, ao traba lho, a ciencia e a tecnologia; 

A oferta de ensino superior de gradua<;:ao e de p6s-gradua<;:ao na area cientifica e 

tecnol6gica, bem como de forma<;:ao especia lizada em todos os niveis de ensmo, levando em 

considera<;:ao as tendencias do setor produtivo e do desenvolvimento tecnol6gico; 

A integra<;:ao das a<;:oes educacionais com as expectativas da sociedade e as tendencias 

do setor produtivo; 

A realiza<;:ao de pesqUJsas aplicadas e presta<;:ao de servi<;:os, assim como o 

desenvolvimento de um processo educacional que favore<;:a, de modo permanente, a transforma<;:ao 

do conhecimento em bens e servi<;:os, em beneficia da sociedade; 

0 desenvolv imento da atividade docente, abrangendo os diferentes niveis e 

modalidades de ensino, observada a qualifica<;:ao exigida em cada caso; 

A utiliza<;:ao compartilhada dos laborat6rios e dos recursos humanos pelos diferentes 

niveis e modalidades de ensino; 



Uma estrutura organizacional tlexivel, racional e adequada as pecu li aridades e 

objetivos da Institui9ao. 

0 IFSP, observadas as caracteristicas basicas definidas acima, tern por objetivos: 

Ofertar ensino superior de gradua9ao e de p6s-gradua9ao lato sensu e stricto sensu, 

visando a forma9ao de profissionais e especial istas na area cientifica e tecnol6gica; 

Ministrar educayaO profissiona l - tecnica, de nive l medio - destinada a proporcionar 

habilitayao profissional para os diferentes setores da economia; 

Oferecer educa9ao de jovens e adu ltos, contemplando os principios e praticas inerentes 

a educac;ao profissional e tecnol6gica; 

Disponibilizar curses de formayao inicial e continuada para trabalhadores, incluidos os 

de inicia9ao, os de aperfei9oamento e os de atualizac;ao, em todos os niveis e modalidades de 

ensmo; 

Ofertar educa9ao continuada, por diferentes mecanismos, visando a atualizayao, ao 

aperfeiyoamento e a especializayao de profissiona is na area tecnol6gica; 

Ministrar cursos de licenc iatura, bern como prograrnas especia is de formac;ao 

pedag6gica, nas areas c ientifica e tecnol6gica; 

Oferecer curses na rnoda lidade a distancia, expandindo o acesso a educa9ao tecnica e 

tecnol6gica em todos os niveis de ensino; 

Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvo lvimento criativo de soluyoes 

tecnol6gicas e estendendo seus beneficios a comunidade; 

Estimular a produc;ao cultural, o empreendedorisrno, o desenvolvirnento cientifico e 

tecno16gico eo pensarnento reflexive; 

Incentivar e apoiar a gerac;ao de traba lho e renda, especialmente a partir de processes de 

autogestao, identificados com os potenciais de desenvolvimento local e regional ; 

Promover a integra9ao com a comunidade, contribuindo para seu desenvo lvimento e 

me lhoria da qual idade de v ida, mediante a9oes interativas que concorram para a transferencia e 

aprimorarnento dos beneficios e conquistas auferidos na atividade acadernica e na pesquisa 

aplicada. fJfr 



2. Caracteristicas Pedag6gicas Basicas 
0 projeto pedag6gico do IFSP esta inserido em um cenario marcado pela diversidade, 

de modo que cada campus e cada curso seja o resultado de um processo de crescimento e de 

desenvolvimento das potencialidades regionais. Em consonancia com essa pluralidade, a proposta 

deste projeto e, observadas certas caracteristicas basicas, permitir que cada curso adote a proposta 

pedag6gica que melhor se adapte ao corpo docente e discente, permitindo melhores resultados. 

A sociedade requer a prodw;:ao de conhecimentos c a formacrao de profissionais 

competentes, ativos, criticos, participativos, comprometidos e, alem de tudo, humanos. Essa 

forma9ao exige a negacrao do individualismo, do ensino ret6rico, decorati ve e esteril e a adocrao 

de pniticas pedag6gicas contextualizadas e criticas, estimuladoras e promotoras da cidadania, que 

considcre o hurnano um ser global, social e hist6rico. Em decorrencia disso, almeja-se um 

estudante/profissional produtor, interferente, empreendedor e competente, que problematize e 

modifique a vida em sociedade - altamente injusta e desigual - sabedor do sujeito hist6rico que 

e. Para tal , e mister assumir urn carater interdisciplinar, em ligacrao permanente com a problematica 

socioeconomica, pois esta sera a t:mica forma de se cumprir qualitativamente os objetivos e se 

desenvolver as competencias pertinentes a educacrao pro fi ssional. 

0 projeto pedag6gico do IFSP, que leva em conta a natureza processual da educacrao, 

e um instrumento de trabalho, ainda que em constante transformacrao, para a reali zacrao da 

missao e dos ideais institucionais. 

0 presente projeto tem funcrao identificadora, arti culadora e retroalimentadora, sendo, 

portanto, dinamico. Finalmente, nao se pode esquecer sua funcrao politica, ao proper uma 

educacrao comprometida com a qualidade de vida da sociedade, por meio da pratica profissional e 

do exercicio da cidadania. 

0 IFSP, ao cumprir sua missao com qual idade, tern preparado seus egresses para 

fazer uso con·eto e plena de suas potencialidades e de suas capacidades no exercicio das 

profissoes escolhidas. Mais importante ainda, os estudantes sao conscientizados dos problemas da 

sociedade, estando aptos a enfrenta-los e comprometidos com a solucrao dos mesmos. Preparar 

esse cidadao e a tarefa ultima do IFSP. 

Em suma, o desafio dos profissionais do Institute c realizar uma educacrao que 

promova o desenvolvimento social dos seus alunos, formando urn profissional cada vez mais 

versati l, capaz de se adaptar a esta era de nipidas mudancras tecnol6gicas. ~ 



lsso posto, o IFSP pretende: 

Atuar como centro de referencia para instituicyoes publicas e privadas nos niveis em 

que arua; 

Promover o aprofundamento das ciencias e da tecnologia por meio da contexrualizacyao 

hist6rica, buscando vigorosa e metodicamente a constru~ao do conhecimento por intermedio da 

livre discussao do ensino, da pesquisa e da extensao, fazendo da a~ao profissional sempre uma a~ao 

retomada do passado para o presente e o futuro; 

Privilegiar a produ~ao e a constru~ao do conhecimento de forma sistematizada e 

sistemica, partindo da reflexao, do debate e da critica numa perspectiva criativa e interdisciplinar; 

Recuperar o conhecimento como pn\tica, reflexao, duvida, compreensao e critica do 

que e ofcrecido pela observa<;ao e pela experiencia do mundo 11sico e social , bem como pelas 

midias tecnol6gicas disponiveis; 

Atender alunos com necessidades educacionais especiais de forma a garantir a sua 

inclusao na sociedade; 

Desenvolver a responsabilidade dos educandos por me1o do oferecimento da 

liberdade, com cobran~a baseada em regras claras; 

Considerar que o ensino e a extensao nao podem ser anal isados separadamente do 

mundo do traba lh o, nem ser compreendidos sem a alimcnta9ao da pesquisa. Esta, por sua vez, 

nao pode ser compreendida sem o campo da aplica<;ao do ensino e da extensao. Todos se 

ret roalim entam em fun~ao das nece ss idad es sociais e econ6micas e das demandas 

profissionais, em permanente atualiza<;ao. ~ 



3. Oferta de Cursos e Programas 
Os programas e cursos ofertados pelos campi do IFSP devem estar em consonancia 

com os objetivos definidos em seu estatuto, a partir de Projeto Pedagogico de Curso 

individualizado, devidamente aprovado pelo Conselho Superior. Essa oferta deveni ser planejada 

pelos campi - considerando-se a disponibilidade de recursos humanos (docentes e administrativos) 

e de infraestrutura fisica propria ou proveniente de parcerias - de forma eficiente e otimizada, 

preservando a qualidade de ensino. 

As propostas de Projeto Pedagogico de Curso e suas reformulacroes sao de 

responsabi lidade do corpo docente das areas academicas de cada campus do IFSP por meio de suas 

coordenadorias. 

A proposta de Projeto Pedagogico de Curso e encaminhada a Gerencia Academica 

responsavel pela area para ana lise e parecer. A tramitacyao da proposta depende da modalidade do 

curso, conforme segue: 

- Cursos de Educaryao Inicial e Continuada: 0 processo para aprovaryao do projeto de 

curso de formacyao inicial ou continuada devera conter a solicitacyao do proponente, a anuencia do 

coordenador de area e a aprovacyao do diretor-geral do campus. Cabera ao coordenador de extensao 

encaminhar o processo para a Pr6-Reitoria de Extensao para ana li se e tramites necessarios. 

- Cursos Tecnicos de Nivel Medio e Cursos de Graduaryao: A diretoria-geral do campus 

encaminha a proposta a Pr6-Reitoria de Ensino que, apos am11ise e parecer, encaminha o projeto 

aos conselhos con1petentes para aprovas:ao. 

- Pos-Gradua<;:ao Lato Sensu: A diretoria-geral do campus encaminha a proposta a Pr6-

Reitoria de Pesquisa que, apos analise e parecer, encaminha o projeto aos conselhos competentes 

para aprovacyao. 

- Pos-Graduaryao Stricto Sensu: A diretoria-geral do campus encaminha a proposta a 
Pr6-Reitoria de Pesquisa que solicita a autorizas:ao do Conselho Superior para envio a Coordenacyao 

de Aperfeiryoamento de Pessoal de Nivel Superior (Capes). 

Os Projetos Pedagogicos de Cursos, respeitado o que determina a legislas:ao vigente 

para cada modalidade, deverao conter, no que couber, os seguintes t6picos: 

o Identificas:ao da Instituis:ao; 

o Caracterizaryao do campus; 

o .Justificativa e demanda de mercado; 

o Objetivos do curso; 

o Requisito de acesso; 

o Perfil Profissional do Egresso; 



o Legisla9ao de referencia para o curso; 

o Organiza9ao Curricular: estrutura curricular, pianos de ensino e demais atividades; 

o Trabalho de Conclusao de Curso; 

o Estagio Curri cular Supervisionado; 

o Ativ idades Complementares ou Atividades Academico-Cientifico-Culturais (AACC); 

o Ativ idades de Pesquisa; 

o Ativ idades de Extensao; 

o Ava li a9ao da aprend izagem; 

o Criterios de aproveitamento; 

o Atendimento ao discente; 

o Ava li a9ao do curso; 

o Equipe de trabalho: corpo docente e tecnicos administrativos; 

o Coordena<;:ao; 

o Nuc leo Docente Estruturan te; 

o Colegiado de Curso; 

o lnfraestrutura; 

o Bibl iografia. 

0 ingresso nos cursos e programas oferecidos pe lo IFSP obedece aos principios de 

impessoalidade, transparencia e publi cidade do servi<;:o publico. 

A vida academica dos d iscentes e regu lada pela organiza9ao didatica ou norma 

academica aprovada. As questoes disciplinares sao normatizadas pelo Regulamento Disciplinar do 

Discente, aprovado pelo Conse lho Superior. 

1J)» 



4. Fundamentos Legais 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educas:ao Nacional (LDBEN), no TiTULO IV, "Da 

Organizas:ao da Educas;ao Nacional", trata explicitamente da proposta pedag6gica e do projeto 

pedag6gico da escola elaborado com a participas:ao de todos os seus atores. Destaca que a 

comunidade deve repensar na instituis;ao educacional a partir dos principios de flex ibi lidade e 

contextualizas:ao estabelecidos por ela. Na LDBEN, o projeto pedag6gico e ideal izado e o 

Estatuto e o Regimento sao nonnas definidoras do fazer pedag6gico. Assim a Educas;ao 

Profissional se alicers:a e sustenta a partir dos seguintes textos legais: 

o Constituis:ao Federal - Capitulo III e Atos das Disposis;oes Constitucionais 

Transit6rias com a incorporas:ao da Emenda 14; 

o Lei n.0 9.394, de 20112/96 - Lei de Diretrizes e bases da Educas;ao Nacional; 

o Lei n.0 11.892, de 29 de dezembro de 2008 - Institui a Rede Federal de Educas;ao 

Profissional , Cientifica e Tecnol6gica; cria os Institutes Federa is de Educas;ao, Ciencia e 

Tecnologia e da outras providencias; 

o Decreto n.0 5.154/2004 - Regu lamenta o § 2° do art. 36 e os artigos 39 a 41 da Le i n.0 

9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da Educas;ao nacional; 

o Emenda Constituc iona l n.0 14 - Modifica os artigos 34, 208, 211 e 212 da 

Constituis;ao Federal e da nova reda<;ao ao artigo 60 do Ato das Disposis;oes 

Constitucionais Transit6rias; 

o Resolus;ao CNE n.0 02/97 - Dispoe sobre os programas especia is de formas:ao 

pedag6gica para as disc ip li nas do curriculo do Ensino Fundamental, do Ensino Medio 

e da Educas:ao Profissional em nfvel med io; 

o Resolus;ao CNE/CEB n.0 04/99 - lnstitui as Diretrizes Curriculares da Educas;ao 

Profissional de Nivel Tecnico; 

o Lei n°. I 0.861, de 14 de abril de 2004 - lnstitui o Sistema Nacional de A valias:ao da 

Educas;ao Superior - SJNAES e da outras providencias; 

o Portaria MEC n.040, de 12 de dezembro de 2007, reed itada em 29 de dezembro de 201 0; 

o Decreto n°. 5.296, de 2 de dezembro de 2004 - Regulamenta as Leis n°5 10.048, de 8 de 

novembro de 2000, que da prioridade de atendimento as pessoas que especifica, e 

I 0.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece nonnas gerais e criterios basi cos 

para a promos;ao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiencia ou com 

mobilidade reduzida, e da outras providencias; 

[fYJ 



o Resolus:ao CNE/CP n.0 001 , de 18 de fevereiro de 2002 - lnstitui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Fom1as:ao de Professores da Educas:ao Basica, em nivel superior, curso 

de licenciatura, de graduas:ao plena; 

o Resolus:ao CNE/CP n.0 002, de 19 de fevereiro de 2002 - lnstitui a duras:ao e a carga 

horaria dos cursos de licenciatura, de graduas:ao plena, de formas:ao de professores da 

Educa9ao Basica em nivel superior; 

o Resolu9ao CNE/CES n.0 8, de 11 de mars:o de 2002 - Estabelece as Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Quimica; 

o Resolw;:ao CNE/CES n.0 9, de II de mars:o de 2002 - Estabelece as Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Fisica; 

o Resolus:ao CNE/CES n.0 14, de 13 de mars:o de 2002 - Estabelece as Diretrizes 

Cun·iculares para os cursos de Geografia; 

o Resolu9ao CNE/CES n.0 3, de 18 de fevereiro de 2003 - Estabelece as Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Matematica; 

o Resolus:ao CNE/CES n.0 7, de 11 de mars:o de 2002 - Estabelece as Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Ciencias Biol6gicas; 

o Resolus:ao CNE/CES n.0 3, de 2 de julho de 2007 - Dispoe sobre procedimentos a serem 

adotados quanta ao conceito de hora aula e da outras providencias; 

o Parecer CES/CNE n.0 1.303, de 06 de novembro de 200 I - Estabelece Diretrizes 

Cun·iculares Nacionais para os Cursos de Graduas:ao em Quimica; 

o Parecer CES/CNE n.0 1.30 I, de 06 de novembro de 200 I - Dispoe sobre Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Gradua9ao em Ciencias Biol6gicas; 

o Parecer CNE/CES n° 1.304/200 I, aprovado em 6 de novembro de 200 I - Estabelece 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Gradua9ao em Fisica; 

o Parecer CN E/CP n. 0 028, de 2 de outubro de 2001 - Da nova redas:ao ao Parecer 

CNE/CP 21/2001, que estabelece a dura9ao e a carga horaria dos cursos de Forma9ao de 

Professores da Educas:ao Basica, em nivel superior; 

o Resoluvao CNE/CP 11.0 001, de 18 de fevereiro de 2002- Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Forma9ao de Professores da Educas:ao Basica, em nivel superior, curso 

de licenciatura, de gradua9ao plena; 

o Resolu9ao CNE/CP n.0 002, de 19 de fevereiro de 2002 - Institui a duras;ao e a carga 

horaria dos cursos de licenciatura, de graduas:ao plena, de formas:ao de professores da 

Educas;ao Basica, em nivel superior; 

!{)M 



o Parecer CNE/CES n.0 213/2003, de I 0 de outubro de 2003 - Consulta sobre a Resoluyao 

CNE/CP 1, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formayao de 

Professores da Educayao Basica, em nive l superior, curse de licenciatura, de gradua9ao 

plena, e a Resoluyao CNE/CP 2, que institui a durayao e a carga honhia dos curses de 

licenciatura, de gradua9ao plena, de forma9ao de professores da Educa9ao Basica em 

nive l superior; 

o Parecer CN E/CP n.0 003, de I 0 de maryo de 2004 - Estabelece Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educayao das Relayoes Etnico-Raciais e para o Ensino de Hist6ria e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana; 

o Parecer CNE/CES n.0 197/2004, de 7 de julho de 2004 - Consulta, tendo em vista o art. 

11 da Resoluyao CNE/CP 1/2002, referente as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formayao de Professores da Educayao Basica em nivel superior, curse de licenciatura, 

de graduayao plena; 

o Parecer CES/CNE n°. 261 /2006, de 9 de novembro de 2006 - Dispoe sobre 

procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e da outras 

providencias; 

o Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005 - Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de 

abril de 2002, que disp5e sobre a Lingua Brasileira de Sinais (Libras) eo art. 18 da Lei 

n° I 0.098, de 19 de dezembro de 2000; 

o Resolw;:ao CNE/CES I I, de 11 de maryo de 2002 - lnstitui Diretri zes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduayao em Engenharia; 

o Resoluyao CNE/CES n.0 2, de 18 de junho de 2007 - Dispoe sobre carga honiria minima 

e procedimentos relativos a integralizayao e dura9ao dos curses de graduayao, 

bacharelados, na modalidade presencia); 

o Resoluyao n.0 3, de 2 de julho de 2007 - Dispoe sobre procedimentos a serem adotados 

quanto ao conceito de hora-aula e da outras providencias; 

o Parecer CNE/CES 11.0 067, de 11 de maryo de 2003 - Referenc ial para as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) dos Cursos de Graduayao; 

o Parecer CES/CNE n.0 8/2007, de 3 1 de janeiro de 2007 - Dispoe sobre carga horaria 

minima e procedimentos relativos a integralizayao e dura9ao dos cursos de graduayao, 

bacharelados, na modalidade presencia); 

o Parecer CES/CNE n.0 26112006, de 9 de novembro de 2006 - Dispoe sobre 

procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e da outras 

providencias; f))J'J 



o Parecer CES/CN E 11.0 1.362/200 I, de 12 de dezembro de 200 I - Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Engenharia; 

o Decreto n°. 5.205, de 14 de setembro de 2004 - regulamenta a Lei no 8.958, de 20 de 

dezembro de 1994, que dispoe sobre as relac;oes entre as instituic;oes federais de ensino 

superior e de pesquisa cientifica e tecnol6gica e as fundac;oes de apoio; 

o Decreto 11°. 5. 154, de 23 de julho de 2004 - regulamenta o §2° do art. 36 e os arts. 39 a 

41 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

o Porta ria no I 0, de 28 de julho de 2006 - aprova, em extra to, o Catalogo Nacional dos 

Cursos Superiores de Tecnologia; 

o Portaria Normativa no 12, de 14 de agosto de 2006 - Dispoe sobre a adequac;ao da 

denominac;ao dos cursos superiores de tecnologia ao Catalogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia, nos termos do art. 71 , § I 0 e 2°, do Decreto n° 5. 773, de 2006; 

o Portaria n° 282, de 29 de dezembro de 2006 - Estabelece inclusoes no Catalogo 

Nacional dos Curses Superiores de Tecnologia; 

o Resoluc;ao CNE/CP n.0 3, de 18 de dezembro de 2002 - Institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Organizac;ao e o funcionamento dos cursos 

superiores de tecnologia; 

o Resoluc;ao n.0 2, de 30 de janeiro 2012 - Define Diretri zes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Medio. [J)N' 



5.Bases Te6ricas 

5. 1 Bases Filos6ficas 

As bases filos6ficas do Projeto Pedag6gico lnstitucional do IFSP deverao nortear as 

reflexoes, ac;:oes e estrategias da instituic;:ao por meio de uma concepc;:ao critico-social, progressista 

e emancipadora, que pretenda alcanc;:ar fundamentalmente os seguintes objetivos: 

o Promover a arti cul ac;:ao entre os cursos e a flexibilizac;:ao dos curriculos, no sentido de 

permitir ao aluno progredir, ultrapassar niveis com os creditos que ja possui dos niveis 

anteriores, mediante ava li ac;:ao, considerando seu merito e seu conhecimento 

extraescolar; 

o Possibilitar a formac;:ao integra l que abarque as diversas demandas sociais; 

o Considerar que todas as modalidades de cursos ofertados no IFSP tem o mesmo grau de 

importancia na utilizac;:ao da infraestrutura escolar, de acesso a investimentos e 

excelencia educacional; 

o Criar um modelo de integrac;:ao, nos cursos superiores, atraves da referencia de um 

modulo interdisciplinar e de disciplinas optativas para os rnesmos, no qual se 

desenvolveriam componentes curriculares de formac;:ao geral , de carater integrative e 

formativo do estudante na vida academica; 

o Desenvolver e difundir conhecimentos, produc;:ao cientiftca e tecnol6gica, por meio das 

ac;:oes integradas entre ensino, pesquisa e extensao; 

o Prover pn!ticas pedag6gicas reflexivas e dialeticas; 

o Formar, nas diversas areas do conhecimento, profissionais compromissados com o 

desenvolvimento socioeconomico e politico regional e nacional; 

o Preservar, vinculando-os a vida cotidiana, ideais da etica, da responsabilidade, da 

cidadania, da solidariedade e do espirito coleti vo; 

o lntegrar a pesquisa cientifica como principia educative, com vistas ao desenvolvimento 

tecnol6gico e social; 

o Socializar conhecimentos tecnicos, sociais, politicos e cientificos; 

o Estimular e prover o constante aperfeic;:oamento pro fi ssional de todo o seu estafe; 

o Priorizar o atendimento as carencias regionais c nacionais, atendendo atraves de 

servic;:os especificos a comunidade, estabelecendo relac;:oes de parceria; 

o Yalorizar e oferecer espac;:os para a consolidac;:ao rotineira das atividades de extensao, 

considerando os objetivos anteriores que tratam da sociali zac;:ao do conhecimento; 

o Considerar a singularidade humana, bem como seus multiples aspectos, como ser social , 

biol6gico, psicol6gico, politico, cultural e hist6rico. 
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Pretende-se, a partir desses objetivos, possibilitar o desenvolvimento de projetos 

pedag6gicos como processes inconclusos, compostos de etapas dirigidas a uma finalidade que 

pem1anece como horizonte da institui9ao, inserindo-se num cem1rio marcado pela diversidade. 

Nesse sentido, esse documento se baseia em referenciais criticos que orientam a 

escolha do projeto de nossos campi, numa perspectiva emancipat6ria, garantindo a autonomia 

para estabelecer esse projeto, para executa- lo e avalia-lo. 

5.2 Educa~iio Tecnologica 

"0 papel da educar;ao tecno/6gica e fundamental para que, num processo mais jus to 
e igualitario, haja a socializar;ao dos beneflcios das inovar;oes tecno/6gicas. Para tanto, e preciso 
que haja uma mudanr;a na maneira de pensar a questao tecno/6gica, que e considerada mais 
como uma forma de atendimento as necessidades sociais mais amp/as e ao bem-estar dos seres 
humanos, do que a satisfar;iio dos interesses de minorias economicas ou do mercado 
internacional, tal como se da hoje no mundo globalizado. A/em de transmitir o conhecimento 
tecnico-cientifico, e tambem papel da educar;ao tecnol6gica desenvolver nos alunos uma 
consciencia critica, de forma que as inovar;oes tecno/6gicas aeon-am para desenvolver as 
potencialidades nacionais de acordo com as necessidades dos diversos grupos que vivem na 
sociedade e nao para atender interesses de minorias que ganham com tecnologias e informar;oes 
inacessiveis para a maioria. 

A caracteristica fundamental da educar;ao tecno/6gica e a de registrar, sistematizar, 
compreender e utilizar o conceito de tecnologia, hist6rica e socialmente construido, para dele 
fazer um elemento de ensino, pesquisa e extensao, numa dimensiio que ultrapasse os limites das 
simples aplicar;oes tecnicas, como instrumento de inovar;ao e transformar;ao das atividades 
econ01mcas em beneficia do homem, enquanto trabalhador, e do pais. A educar;ao 
tecno/6gica envolve dimensoes de engenharia de produr;ao, qualidade, gerencia, marketing, 
vendas, comunicar;ao entre outras, que a farnam um vetor fundamental de expressao da 
cultura das sociedades. 

A educar;ao tecno16gica ultrapassa as dimensoes do ensino tradicionalmente 
cognominado de tecnico. Par nascer da educar;ao, transcende aos 
conceitos fragmentarios e pontuais de ensino, aprendizagem e treinamento, pela integra<;ao 
renovada do saber pelo fazer, do repensar o saber e o fazer, enquanto objetos permanentes da 
ar;ao e da rejlexcio critica sabre a ar;ao. 

Transformada em laborat6rio vivo, a educar;ao tecno/6gica organiza o ambiente para 
gerar novas conhecimentos, implementor gestiio descentralizada da diversidade, definindo 
novas comportamentos entre os servir;os. Cria-se, assim, a pedagogia da tecnica (nao o 
tecnicismo), que se caracteriza pelo deslocamento do centro de gravidade dos alas especificos de 
trabalho para o entendimento mais global das atividades. Neste ambiente, desenvolve-se a 
capacidade de criar meios e antecipar solur;oes, gerenciando contradir;oes nas experiencias de 
trabalho, pais a revolur;ao global do mundo moderno nao passa s6 pelas transformar;oes 
tecno/6gicas, mas tambem pelos processos organizativos que alteraram a produr;ilo em sua 
substdncia e em seus meios. Esse cenario de transformar;oes e mudanr;as lanr;am permanentes 
desafios ao processo ensinolaprendizagem. A preparar;ao de recursos humanos em todos os 
niveis de formar;ilo tera que ant ever o perfil das novas competencias. A formar;cio, sobretudo no 
ambito da educar;ilo tecnol6gica, estara orientada para o imprevisivel e para uma nova 
competencia, baseada na compreensilo da totalidade do processo de produr;ao. "(BAZZO, 1998). 



A partir dessa visao da educaryao tecnol6gica, o IFSP atua visando: 

A participacrao do aluno na vida social , compreendendo a cidadania como um 

conjunto de direitos e deveres politicos e sociais; 

0 autoconhecimento dos jovens, atitudes psicol6gicas afirmativas, relacroes sociais 

democn'lticas e responsaveis; 

A articulacrao do conhecimento te6rico com as atividades e acontecimentos rotineiros, 

propiciando uma aprendizagem significativa, rompendo ass im com a dicotomia teoria/ pratica; 

A instrumentalizaryao do aluno para a utilizacrao das diferentes li nguagens como meio 

para se expressar, comunicar ideias, interpretar e usufruir das producroes culturais; 

A adocrao de uma atitude interdisciplinar, contextualizada e critica; 

A preparacrao para a sequencia de estudos em outros niveis; 

0 desenvolvimento de atitudes empreendedoras dos jovens, mediante trabalhos 

voltados para o desenvolvimento da autonomia, da busca de solucroes dos problemas nas mais 

diversas situacroes, da capacidade de trabalhar e produzir em equipe; 

Servir de centro de referencia para as demais escolas da comunidade, tomando a 

Jnstituicrao urn Jaborat6rio de pesquisa e difusao do conhecimento. 

Assim o estudante, estimulado via rotineiras e diversificadas metodologias 

problematizadoras, mediadas pelo outro e pela cultura, aprende a ser, aprende a conviver, aprende 

a fazer e aprende a aprender. 

Esse paradigma de aprendizagem se ancora tambem nos pressupostos vygotskyanos, 

quer por considerar o aprendizado como um processo eminentemente social, quer por ressaltar a 

influencia da cultura e das relaryoes sociais na formacrao dos processos mentais superiores. 

Opondo-se as teorias inatistas e ambienta li stas, ere num sujeito hist6rico, interferente 

e produtivo, considerando que: 

A consciencia nasce da atividade pnitica e e construida pela interacrao homem-mundo, 

mudando de acordo com as transfonnacroes sociais; 

A interacrao sujeito-objeto e mediada pelo uso de signos; 

A intemalizaryao dos signos desenvolve as funcroes menta is superiores; 

A apropriacrao do conhecimento se da por um processo ativo do individuo em suas 

re lacroes de trocas como meio e o outro; 

A aprendizagem e processo social , caracterizada pelas multiplas inter-re lacroes entre o 

sujeito e o meio; 

A linguagem no interior dos grupos e basica por exercer a funcrao mediadora, 

ampliando as relaryoes sociais e da apreensao da experiencia humano-social. 
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5.3 Contexto Sociocultural 

Considerar o contexte sociocultural brasileiro e regional e, antes de tudo, possibilitar 

a consecu<rao dos objetivos do IFSP. A reforma na educa<rao profissional demanda integrac;ao e 

compromisso com o contexte social, tecnol6gico, politico, geogratico e economico, no qual a 

Instituic;ao se insere, de maneira interferente e Iucida. 

Os homens constroem e reconstroem sua hist6ria em sociedade; ha, portanto, espa<ros 

para ac;oes transfonnadoras das patologias sociais hoje verificadas. Cultura e soc iedade se 

imbricam, mutuamente se condicionando e se nutrindo, de forma que nao existe uma sem a 

outra. 

Os processes soc iais e cu ltura is sao aprendidos e, ap6s 1sso, podem ser 

aperfei<roados, transformados. As instituic;oes sociais cabem o respeito as s ingu laridades 

culturais, bern como a atua<rao no sentido mini mizar as desigualdades sociais. 

Nao existindo pniticas soc iais neutras, o IFSP concentra seus intentos e pontuac;oes no 

social, quando compreende que se insere na rea lidade brasileira de contrastes, cuja economia e 

rica e o povo pobre conforme os indicadores economicos e sociais amplamente divulgados. 

Concomitantemente, proporciona uma ligac;ao das areas do conhecimento com a 

realidade tecnol6gica, socioeconomica e cu ltura l, tornando significativa a ac;ao de cada 

professor que aqui atua, de cada estudante que se profissionaliza, priorizando, dessa forma: 

o Incenti var o trabalho de pesquisa, visando ao desenvolvimento da ciencia e tecnologia; 

o Divulgar os conhecimentos culturais, cientificos e tecnicos; 

o Promover o aperfei<roamento cu ltura l e profissional, possibilitando a conespondente 

concretizac;ao e integrac;ao desses conhecimentos numa estrutura sistemica; 

o Promover o conhecimento humane, em particular sobre os problemas nac10na1s e 

regionais, prestar servic;os especializados a comunidade e estabelecer com esta uma 

relac;ao de reciprocidade; 

o Promover a extensao, aberta a participac;ao da popula<rao, v isando a difusao das 

conquistas e beneficios resultantes do ensino, da criac;ao do conhecimento e da pesquisa 

cientifica e tecno16gica geradas no IFSP; 

o Promover a compreensao e cooperac;ao intemacional; 

o Promover o ensino em todos os niveis para a formac;ao de tecnicos necessaries ao 

desenvolvimento da sociedade; 

o Ampliar e aprofundar o conhecimento da rea lidade; 

o Situar-se criticamente diante dessa realidade, a luz da ciencia, da razao, e 

comprometer-se com sua transformac;ao; 

0 Jncentivar a vivencia dos passes do metodo cientifico; 



o Aperfeis:oar as formas de comunicas:ao e expressao e, em especial , a Lingua 

Portuguesa, considerada expressao da cultura brasileira; 

o Crescer na responsabilidade e na participas:ao criativa; 

o Assumir e desenvolver suas potencialidades empreendedoras; 

o Firmar interesse por sua educas:ao permanente e defin ir as dimensoes basicas em que 

se desenvolveni; 

o Preparar e habilitar para o trabalho. 

5.4 Ensino por competencias 

Ao lFSP pertence a preocupas:ao em geri r e direcionar todos os seus esfors;os para 

levar ao mercado de trabalho profissionais com s6lida formayao, rigorosos, mas criativos, 

criticos e democraticos, singulares, mas respeitadores da pluralidade. Ha, parece-nos, uma ops;ao 

emergente para se lograr exito quanto a esse ousado desejo, sugerida nas Diretrizes Curriculares 

para a Educas:ao Profissional , prescrita nos textos legais: o ensino por competencia. Este e 

alicers;ado nos seguintes pressupostos, segundo o Ministerio da Educa9ao- MEC: 

o Curriculos baseados em competencias requeridas para o exercicio profissional; 

o Articulas:ao e complementaridade entre a educas;ao profiss ional e ensino medio; 

o Oferta de cursos sintonizada com as demandas do mercado, dos cidadaos e da sociedade; 

o Diversificas;ao e expansao da oferta, tanto dos cursos tecnicos e tecnol6gicos quantos 

dos cursos de nivel basico que atendam 

requalificas;ao e reprofissionaliza9ao do traba lhador; 

o Vinculo permanente como mundo do trabalho e pratica social; 

o Parcerias entre docentes com vivencia no mundo do trabalho e professores com 

dedica9ao exclusiva a educas;ao, atuando no mundo da produ9ao, enquanto 

formu ladores de problemas, reguladores do processo e estimuladores de 

inovas:oes (profiss ionais inovadores); 

o Cun·iculos flexiveis modularizados, possibilitando itineraries diversificados, acesso e 

saidas intermediarias e atualizas;ao permanente; 

o Ensino contextual izado, superando a dicotomia teoria/ pratica; 

o A pratica profissional constituindo e organizando o desenvolvimento curricular; 

o 0 estagio curricular, obrigat6rio ou nao obrigat6rio, definido no Projeto Pedag6gico 

de Curso, considerando a natureza da formayao. 
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Desenvolver curriculos baseados em competencias requer uma mudan~a de esti lo, de 

paradigmas e de cren~as pedag6gicas inclusive quanto a propria ideia de curriculo como um 

fim em s1m mesmo. 

De acordo com o Parecer CNE/CEB n.0 16/99, competencia e "a capacidade de 

articular, mobi/izar e colocar em ar;ao valores, conhecimentos e habilidades necessarios para 

o desempenho ejiciente e ejicaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho. " 

Esse conceito, adequado as peculiaridades de cada area - C6digos e Linguagens e 

suas Tecnologias, Ciencias Humanas e suas Tecnologias, Ciencias Naturais, Matematica e suas 

Tecnologias - e necessidade imperiosa. Isso ocorre porque, na pedagogia das competencias, a 

metodologia nao e um processo a ser (re)construido coletivamente, considerando, 

necessariamente, as demandas profissionais locais e regionais. Deve-se articular com o 

mundo do trabalho, estabelecendo uma dialetica rela<;ao entre teoria e 

pratica, bem como com as demais disciplinas (interdisciplinaridade), de modo que se 

promova aprendizagens profissionais significativas, gerando assim competencias profissionais. 

Esse novo entendimento acerca da Educa~ao Profissional implica numa radical 

mudan~a nas formas de aval ia<;ao ate entao praticadas. Assim, parte-se para a constru~ao de 

sequencias didaticas que envolvam desafios reais ou ficticios, explicitados aos estudantes. 

Propostas de trabalho que deflagrem a<;oes como, projetos, pesquisas, problemas atuais, 

pertinentes ao curso, devem ser necessariamente experienciadas. 

Cabe a equipe pedag6gica do IFSP a fundamental tarefa de assessorar o corpo 

docente na implementa<;ao dos principios norteadores do ensino em todas as moda lidades e 

niveis em observancia a legisla<;ao nacional e institucional. 

5.5 Teoria Sociocultural 

A teoria sociocultural sobre o desenvolvimento humano, proposta por Yygotsky, 

caracteriza-se por compreender os mecanismos psicol6gicos subjacentes ao ato de aprender. 

De acordo com Vygotsky, "mediar;ao ... eo processo de intervenr;ao de um elemento 

intermediario mona relar;ao,· a relar;ao deLta, entao, de ser direta e passa a ser mediada par esse 

elemento; a mediar;ao e um processo essencial para tornar possiveis atividades psico/6gicas 

voluntarias, intencionais, controladas pelo proprio individuo" (1993: 33). Para ele, a relayao do 

homem com o mundo e mediada por instrumentos materiais (ferramentas) e instrumentos 

psicol6gicos (s ignos e simbolos) que !he permitem a apropria<;ao das experiencias elaboradas 

socialmente e lhe dao bases para a produ<;ao de novos conhecimentos. 

Vygotsky nos diz que tanto os signos como os instrumentos " sao as bases que 

garantem as interat;i'!es entre os homens, a sociedade e a cu/tura"[?C\Jvl 



Referindo-se ao processo de desenvolvimento do ser humane, menc10na que nele 

acontecem mudanc;as qua litativas fundamentais em relac;ao ao uso de signos. A utilizac;ao de 

marcas internas de mediac;ao substitui os objetos do mundo real , ocorrendo assim o processo de 

internalizac;ao. Esse mecanisme pennite a apropriac;ao pelo sujeito da heranc;a hist6ria, social e 

cultural dos espac;os em que interage. 

Os signos internal izados sao como marcas exteriores, elementos que representam 

objetos, eventos e situac;oes. Essa possibil idade de realizar operacyoes mentais e mediada pelos 

signos internalizados, permitindo ao homem fazer relac;oes mentais mesmo na ausencia dos 

objetos. 

Dessa forma, percebe-se que os signos nao se mantem como marcas extemas 

isoladas, mas compartilhadas pelos membros do grupo social, o que permite a comunicacyao entre 

os ind ividuos e a apropriac;ao da interac;ao social. 

Sal iente-se que, para Vygotsky, " ... a principal func;ao da linguagem e a de 

intercambio social: e para se comunicar com seus semelhantes que o homem cria e utiliza 

sistemas de linguagens". Nesse sentido, a linguagem e entendida como urn sistema simb61ico 

fundamenta l a todos os grupos humanos. 

Vygotsky desenvolveu, em seus estudos, os conceitos de nivel de desenvolvimento 

real e nivel de desenvolvimento proximal. Nfvel de desenvolvimento real refere-se a 
capacidade de rea lizarmos tarefas de forma independente, portanto, as etapas ja alcanc;adas e 

conquistadas pelo homem. 

A zona de desenvolvimento proximal e a disHincia entre o nive l de desenvolvimento 

real, que se costuma detenninar atraves da soluc;ao independente de problemas, e o nivel de 

desenvolvimento potencial, determinado atraves da soluc;ao de problemas sob a orientac;ao de urn 

adulto ou em sua colaborac;ao com companheiros mais avanc;ados. Esse e importante por dois 

motives. 

Primeiro, por captar nao somente etapas ja alcanc;adas, consolidadas, como tambem 

as etapas posteriores que, com interferencia de outras pessoas, afetam significativamente o 

resultado a acyao individual. 

Segundo, por atribuir uma extrema importancia a interac;ao social no processo de 

construc;ao das func;oes psico16gicas humanas. E muito importante essa possibilidade de atuac;ao 

no desempenho de tarefas por interferencia de outra pessoa, pois, segundo ele, nao e qualquer 

individuo que pode, sem a ajuda de outre, realizar qua lquer tarefa. 

Podemos conceber que a aprendizagem humana se da na zona de desenvolvimento 

proximal. Isso pressupoe metodologias que partam da experiencia concreta do estudante e as 

supere, elaborando uma nova e mais sofist icada sintese. Ate porque o conhecimento seccionado 



do seu contexte socio-hist6rico perde seu significado, seu carater transfonnador, torna-se 

apolitico e, assim sendo, nao propicia o desenvolvimento do pensamento superior. A 

aprendizagem pode ser ass im conceituada: 

Um processo pelo qual o individuo em sua interar;oo com o meio. inc01pora 
a informar;oo oferecida por este, segundo suas necessidades e interesses. Elabora 
essa informar;oo atrawis de sua estrutura psiquica, constituida pelo 
inte1jogo do social, da dinamica do inconsciente e da dinamica cognitiva, 
modiflcando sua conduta para aceitar novas propostas e realizar 
transformar;oes imiditas no ambito que o rodeia. (Rubstein ; 1999:23). 

Clarifica-se, portanto, o reconhecimento do aprendente inserido em uma realidade 

concreta, que usa tanto da sua inteligencia quanto do seu desejo para aprender; e certo que os 

estudos avancyados nas areas neurologica, psicolinguistica e sociolinguistica envolvem uma serie 

de outros componentes que perpassam a estrutura organica, psiquica e ambiental, dos quais nao 

podemos nos descuidar, mantendo sempre uma visao holistica e sistemica em nossas cotidianas 

analises e fazeres pedag6gicos. 

0 fazer psicopedag6gico deve alinhavar toda a instituiyao e requer olhares e praticas 

que sejam antais, que recusem a reproducyao esteri l de formu las e modelos, que se apropriem do 

dinamismo do cotidiano escolar. 

E necessaria, entao, vivenciar a ausencia de certezas, conv1ver com saberes 

provisorios, ou mesmo ace itar urn "nao saber", como condicyoes para se construir o saber. Na 

pratica, isso significa estabelecer uma rede de relacyoes reciprocas no ambiente escolar e, assim, 

conceber nossa propria cultura. Kramer (1993) afirma que 

entender o conhecimento como uma constante ruptura, como descontinuidade, 
sempre provis6rio, inacabado, (..) porque concebo as ciencias humanas e 
sociais no seu processo sempre em vias de se fazerem, porque se rompem 
fixas estruturas montadas pelas ciencias exatas, onde noo e preciso perder para 
encontrar-se, (porque concebe o homem noo mais como objeto, mas busca a 
humanidade desse homem, do homem - sujeito). (..) Esse encontro se da pela 
linguagem, quando e contra um saber de migalhas e contra uma ciencia 
cancerizada que se levanta a exigencia interdisciplinar. 

Percebe-se aqui urn "entrecruzamento" entre varios estudiosos, (linguisticos, politicos 

educacionais e psico16gicos), quando nos referimos a linguagem e nela nos encontramos. 

Ha um ponto de interseccyao, no qual ancoram teoricamente Benjamin, Freire, 

Lacan, Yygotsky, Luria, Leontiev, Perrenoud, Bakhtin, Giroux e tantos outros que se permitiram 

"sentir" ao lerem o fazer educacional, buscando mais que pragmaticas, mecanicistas e 

atrofiadoras receitas para o trato com jovens e adultos, ensinantes e/ou aprendentes, uma vez 

que a pratica pela pratica e receituario inocuo, negadora da nossa maier vocacyao enquanto 

humanos: a de ser mais. l(AA 



Essa ancoragern te6rica abre urn leque de desdobrarnentos rnetodol6gicos e 

avaliativos, permitindo aos professores, pedagogos, coordcnadores, enfim a todos os atores 

escolares, o exercicio, ainda que titubeante, da criatividade, de praticas humanizadas e rigorosas 

que recusarn o assistencialisrno, praticas que se pretendarn radicais, sern serern jarnais, sectarias. 

A politica educacional vigente iniciou urn processo de reforma do que ate entao se 

entendia como educac,:ao profissional, arnpliando sua cornpreensao, qualificando seu fazer. Nao 

rnais o contet1do para a forrnac,:ao de mao de obra, mas antes as cornpetencias necessarias para a 

continua formac,:ao de profissionais inseridos nurna realidade rnutante, a exigir dos trabalhadores, 

lideranc,:a, iniciativa, atualizac,:ao, visao geral e especifica do seu oficio e, principalmente, 

competencia. 


