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PROGRAMA 
 
OBJETIVOS: 
 
A disciplina pretende examinar discursos especializados sobre a “criança em 
desenvolvimento” a partir da perspectiva histórica, tendo em vista identificar 
como comparecem nos textos as referências à tradição e à inovação. Recorre 
para isso às contribuições de Michel Foucault para a análise do discurso, de 
historiadores contemporâneos e pesquisadores do campo da educação. 
Pretende-se evidenciar como os discursos sobre a educação da criança no 
decorrer do século XX foram, como continuam a ser, associados ao progresso 
social e a esperanças de um futuro melhor. Além disso, busca-se favorecer a 
reflexão sobre os modos como se articularam nesses mesmos discursos certas 
ideias relativas à tradição e à inovação. A tradição foi associada, por um lado, a 
produções culturais e conhecimentos consagrados como relevantes e valiosos, 
por outro lado foi relacionada ao conservadorismo e a costumes enrijecidos e 
ultrapassados. A ideia de inovação foi muitas vezes relacionada à modernidade, 
ao progresso e à criatividade, mas também foi objeto de desconfiança, ao 
representar potencial ameaça à cultura e aos valores estimados socialmente. 
 
OBJECTIVES: 
 
The course intends to examine specialized discourses about the “developing 
child” from the historical perspective, in order to identify how references to 
tradition and innovation appear in the texts. It draws on the contributions of Michel 
Foucault to the analysis of discourse, contemporary historians and researchers 
in the field of education. It is intended to show how the discourses on children’s 
education during the 20th century were, as they continue to be, associated with 



social progress and hopes for a better future. In addition, it seeks to encourage 
reflection on the ways in which certain ideas related to tradition and innovation 
were articulated in these same speeches. Tradition was associated, on the one 
hand, with cultural productions and knowledge consecrated as relevant and 
valuable, on the other hand, it was related to conservatism and stiffened and 
outdated customs. The idea of innovation was often related to modernity, 
progress and creativity, but it was also an object of distrust, as it represented a 
potential threat to culture and socially estimated values. 
 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
No decorrer do século XX, designado como “O Século da Criança” pela escritora 
sueca Ellen Key (1909), os investimentos feitos pelo Estado e pelas famílias na 
educação das crianças foram considerados como investimentos no futuro. A 
criança foi considerada como o futuro da humanidade, a esperança em um futuro 
melhor por vir, mas também foi associada no discurso da psicologia evolutiva ao 
homem considerado primitivo, o selvagem incivilizado. Os professores, por sua 
vez, ao mesmo tempo em que foram reconhecidos como representantes dos 
valores da cultura e da civilização,  por outro lado, na condição de adultos em 
posição de exercer autoridade sobre as novas gerações, também foram vistos 
como sujeitos apegados ao passado do saber e das interações sociais.  A partir 
dos anos 1930, com a difusão dos princípios da Escola Nova, defendeu-se uma 
profunda transformação no ensino, ao postular que a criança deveria tornar-se o 
centro da atividade escolar e não mais o professor. Em vez de instituição 
destinada a transmitir aos mais novos a cultura elaborada pelas gerações 
precedentes, entendia-se que era preciso transformar a escola em uma espécie 
de laboratório do futuro. Firmou-se a convicção de que favorecer o 
desenvolvimento das crianças era medida que se impunha para assegurar o 
progresso das sociedades.  
Justifica-se o estudo das questões precedentes em função da centralidade que 
assumiram no discurso educacional no decorrer do século XX, bem como de 
seus efeitos evidentes nos debates educacionais contemporâneos, em que a 
indeterminação do futuro e a velocidade em que se multiplicam e se transformam 
as novas tecnologias amplia a complexidade das relações possíveis entre a 
educação da criança, a tradição e a inovação. 
 

 
JUSTIFICATION:  
 
During the twentieth century, designated as “The Century of the Child” by the 
Swedish writer Ellen Key (1909), investments made by the State and families in 
the education of children were considered as investments in the future. The child 
was considered the future of humanity, the hope of a better world to come, but it 
was also associated in the discourses of evolutionary psychology to the man 
considered primitive, the uncivilized savage. Teachers, in turn, while being 
recognized as representatives of the values of culture and civilization, on the 
other hand, as adults in a position to exercise authority over new generations, 
were also seen as subjects attached to the past of knowledge and social 
interactions. From the 1930s, with the dissemination of the principles of the New 



School, a profound transformation in teaching was advocated, in which the child 
should become the center of school activity and no longer the teacher. Instead of 
an institution designed to transmit the culture developed by previous generations 
to the youngest, it seemed necessary to transform the school into a kind of 
laboratory for the future. The conviction was disseminated that promoting the 
development of children was a necessary measure to ensure the progress of 
societies. The study of the preceding questions is justified due to the centrality 
that they assumed in the educational discourse throughout the 20th century, as 
well as their evident effects in contemporary educational debates, in which the 
indeterminacy of the future and the speed at which they multiply and transforms 
the new technologies expands the complexity of the possible relationships 
between children's education, tradition and innovation. 
 
CONTEÚDO: 
 
1. Os saberes na escola: conservação, transmissão, renovação. 
2. A criança em desenvolvimento: do homem “primitivo” ao futuro da 
humanidade. 
3. Proteger e ensinar a criança em desenvolvimento: entre a esperança no 
progresso e o medo da degeneração. 
4. A história e a psicologia na formação docente: a experiência e a ciência.  
5. Efeitos contemporâneos: educação do sujeito flexível para um futuro em 
aberto. 
 
CONTENT:  

1. Knowledge at school: conservation, transmission, renewal. 
2. The developing child: from the “primitive” man to the future of humanity. 
3. Protect and teach the developing child: between the hope of progress and the 
fear of degeneration. 
4. History and psychology in teacher education: experience and science. 
5. Contemporary effects: educating flexible souls for an open future. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
Apresentação de seminários/debates. Elaboração de trabalho escrito final. 
 
RATING CRITERIA: 
Presentation of seminars/debates. Elaboration of a final paper. 
 


