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1. PREMISSAS 

Inicialmentc é. preciso situar a palestra do Prof. Falconi dentro de um quadro 
conce tuai mais amplo. Esse quadro é, por excelência e pertinência, o documento do Dr. 

avaZiup& de onde se destaca a proposta quanto às duas "dimensóes da qualidade": 
Pedr J Dcmo' '<QuaIidade da E&caçdo - Tetitariva de d e f d  conceilos e ctilérios de 

- "qualidade formal: refcrc-sc k competencia de produzir e aplicar instrumentos, 
1 tecnologias, métodos, ciência"; 
- "qualidade política: refere-se k competência de projetar e analisar conteúdos 

históricos (sociedades) pelos menos mais toleráveis (desejáveis)". 

Nesse quadro, um programa de implantação de conceitos, metodologias, sistemas 
e t h i cas  de gestão da qualidade para o Setor Educaçáo pertence primeiira dimensão, 
podeddo fornecer elementos importantes para o alcance da segunda. 

I De fato, ainda em Demo (op. cit.) tem-se que "( ...) a ciência M o  "sabe" preferir 
contetidos histórica, mas sabe instrumentar tecnologicamente a obtenção deles (...)". 

2. O CONTEXTO DE REFERÉNCIA 

I O mundo atravassa os instantcs iniciais de uma mudança do para- tecnol6gico 
indust~iai, correspondendo a um novo ciclo longo de Koadratiev, com profundas rcper- 
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cussócs sobre a própria sociedade. As novas tecnolqias, de produto e de processo, são 
intensivas cm informação e fortemente interligadas com novos métodos de gestão, de 
caráter participativq com ênfase na qualidade total e suas ferramentas (TQC, CWQC, 
Just-in-time, Kanban et c...). 

Os novos modos de produção exigcm a presença de profissionais de formação 
polivalcnte e co-responsáveis pela gestão do processo produtivo (quer sc tratc 
da geração da riqueza pela atividade industrial, quer se tratc da prestação de 
serviço, inclusive daqueles sob rcsponsabilidadc do Estado), com profundas repercus- 
sócs sobre as políticas de recursos humanos e, mais amplamente, sobre a educação cm 
gcral. 

As modificações em curso nas re iaçk  capital/trabalho, bem como as relaçim 
entre os agcntcs da cadcia iomeeedores-indústria-consumidores fmais, enfatizam a ques- 
tão da qualidade e da produtividadc ereprosentam um enorme ambiente de mudança que 
permeiaasestruturas produtivaseos servi~s-inclusivese~~spúblicos- comdestaque 
especial para a Educação. 

A Educação cabem diversos papéis como o dc prover as oportunidadcs de forma- 
ção c capacitação cxigidas por uma sdedade pcrmeada de modo cada vez mais amplo 
por novos padrões tecnológicoç, intensivos em conhecimento, bem como o de opcrar o 
sistcma educacional com o máximo de retomo social em rclação aos investimentos 
rcalizados (dentro dc um conccito prbprio de produíindadc). 

3. AS CARACTERfSTICAS DE UM PROGRAMA DA QUALIDADE NA EDUCAÇAO 

Um Programa da Qualidade para o Setor Educação, conforme enfatizado em 
documcníos do próprio MEC, dcvci8 atender a divcrsw segmentos do sistema com 
destaque para: 

- a questáo curricular; 
- os instrumcntos e mecanismos de apoio técnico ao processo ensino-aprendiza- 

- os "apoios didático-sociais" (merenda escolar, matcrial cscolar ctc ...) ; 
- a rcdc física (instalaçks e equipamentos); 
- a formação, capacitação c trcinamcnto continuado de professores e técnicos; 
- o gcrenciamcnto do sistema (gestão da escola, gesião das unidades ccnlrais c 

gem; 

regionais); 
- os sistemas espccializados (hospitais-escola, escolas espcciak, TV Educativa 

etc ...). 

Essas fun- adcquadamente agrupadas compOem, dc forma própria, os 6m do 
Diagrama de Ishikawa, instnimentando a idcníificação dc problemas, com base no con- 
ccito dc não conformidadc, cm rclação aos padrões f i d o s  pelo próprio sistema educa- 
cional em suas difcrcntcs esfcras. 

Dcntro da aburdagcm proposta pelo Prof. Falconi, o instrumental de conccitos e 
técnicas da Qualidade Total podem auxiliar o adcquado tratamcnto dcssc univcrso 
bastante complcxo. Dentre outras possibilidades destacam-se as características de dgu- 
mas ferramentas: 



a) o diagrama de causa-efeito permite justapor as diversas hinçóes e sub-funçóes 
l QSitema Eaucação, correspondendo aqueles segmentos anteriormente apon- 

tados, possibilitando seu tratamento parciai conforme as prioridades do Minis- 
tério da Educação, se for o caso, sem que se perca a &ío do conjunto; 

b) o processo do PDCA para o gerenciamento de rotinas e melhorias pode 
fornecer ferramental técnico adequado ao pianejamento, normalização de pro- 
cedimentos, treinamento de peisoa2 implantação e operação de meios de 

I verificação e retro-alimentação do sistema; 
c) a metodologia de desdobramento da função qualidade pode a d i a r  de modo 

precioso a tradução de desejos, necessidades e expectativas dos %lientes" 
internose externos do sistema educacional em especiticação de serviços, segnn- 
do os padróes levantados pelo MinislCrio. 

,Dentre os aspectos mais relevantes do método proposto destaca-se: 

- o conceito de rompimento ("breakthrough") como impõe o novo para*% 
- a identiricação de "clientes" internos e externos ao sistema; 
- o comprometimento da alta administração; 
- o wnceitode"shakedown" de identificação de problemas (não conformidade); 
- o caráter participativo do método; 
- a ~ a I i z a ç ã o d o s p r ~  - o binamio inovação (melhoria) e consolidação (rotina). 

4. CONCLUSAO 

, Reunindoasobservaçóesanteriores quanto&reorganizaçãodomundoemwnnovo 
paradgma centrado na intensidade da informação e na conjngação de métodos de 
produção (bens e serviços) e de gestão, de caráter participativo; com a questão da 
produkividade do país que perde por refugo e retrabalho algo entre 20% a 40% do PIB 
(incluindo os seMços públicos); e com as oportunidades advindas com o Programa 
Brasileiro da Qualidade e Produtividade, em partintiar quanto & ênfase com que o 
Presidente da República atribui& Educação, surge como imprtantea estruturação de um 
P r o g r b  da Qualidade para o setor educacional como um todo. 

1 Os conceitos e mctodologias como os preconizados pelo Prof. Falwni aliam a 
simplibidade dos recursos t t k iws  ao papel altamente estimuiante dos sistemas partici- 
paíivos, o que permite sua rápida multiplicação por todo o sistema educacional, incluindo 
os subsistemas estaduais e municipais. 

Emaimente, a instnimentação t&nica do Programa, nos moldes propostos, poderá 
enseiw o alcance daquela dimensão poiítica, com base M i n d i i i  dos dois 
conceitos. 






