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•'N6s fazemos as nossas escolhas. E as escolhas nos 

fazem." (Shakespeare) 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente pesquisa aborda importantes ideias sobre a pratica pedagogica, mas preeisamente, 

sobre o processo ensino aprendizagem a ser desenvolvido nas sociedades contemporaneas, 

assuntos estes que possuem grande teor de fmalidades na area do ensino, como se percebe nos 

eiementos teoricos referentes a possibilidade da renovacao do processo ensino-aprendizagem 

e na participafao mediadora do educador, enquanto agente de transmissao de conhecimentos 

nas diversas disciplinas escolares. A racionalizacao do ensino tern sido encarada como um 

fato preocupante, uma vez que dissemina uma pratica mecanizada, contraria as reais 

necessidades educacionais dos alunos do presente seculo. O contexto cultural no setor da 

educacao e um assunto tambem discutido neste trabalho, adentrando na necessidade de o 

professor reconhecer a diversidade cultural e aproveita-las no enriquecimento de suas praticas 

pedagogicas cotidianamente, sem esquecer da postura impartial dos educadores, frente as 

grandes transformacoes socials e culturais ocorridas ate entao. Neste sentido, os objetivos 

desta pesquisa sao os seguintes: analisar sobre a docencia e seus desdobramentos em torno da 

formacao, identidade profissional e inovafao didatica e o processo de ensino-aprendizagem 

dos educandos; detectar as facilidades e dificuldades para a forma9ao do professor; identificar 

a formacao profissional do professor, na construcao da identidade docente; averiguar a relacao 

professor-aluno e vice versa e as contribuicoes dessa rela?ao na aprendizagem dos educandos 

e por fim analisar a metodologia diante da inovacao didatica. Com rela9io ao estudo de 

campo, foi desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental Andre Gadelha do 

municipio de Sousa PB. Os resultados deste estudo serviram-nos de reflexSo sobre as 

metodologias utilizadas pelos professores da referida escola, apontando para novos rumos a 

serem tornados frente as exigencias e necessidades educacionais dos alunos da escola. 

Palavras - chave: pratica, ensino, professor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente tematica "Pratica docente e as contribuicoes para o ensino-aprendizagem dos 

educandos" analisou as multiplas imagens que se misturam as tantas e tantas vozes, que na 

maioria das vezes, vem a tona. OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ser" ou "se fazer" professor. O "ser professora", nao 

aparece na vida das professoras de forma naturalizada. Desmistificar o discurso de que para 

ser professora e preciso nascer com um "dom". E certo que, "ter vocacao" e um importante 

ponto de partida para percebermos o quao complexo e esta profissao. Tais caminhos vem 

entrelafados de questoes mais profundas que envolvem a feminilidade, numa visao nao 

reduzida a dicotomia masculino/feminino; a garantia da ocupacao/ampliaclo do espaco 

publico, bem como da possibilidade politica de interferencia neste espaco; a ideia religiosa e 

romantica de fazer algo para o bem comum; a idealizacao e a sublimacao de uma profissao 

para as mulheres, as expectativas do papel que a familia e a sociedade historicamente 

esperam/reservam para a mulher; o compromisso e a ideia de que a escola e o locus de 

transformacao social. 

Assim, o presente trabalho abordou, em especial, as historias de Vidas de Professores e as 

contributes das mesmas, diante do processo de ensino-aprendizagem pelos educandos. Com 

isso, buscou realizar um estudo que potencialize as vozes cotidianas, as historias anonimas de 

professoras que diariamente, fazem a Historia da EducafSo neste pais, vozes e historias estas, 

silenciadas, mas nem por isso menos importante e, talvez por isso, mais legitima, mais 

autentica que a propria Historia Oficial. Historia de Professoras que ainda p 

Escola Publica, Professoras que, apesar do contexto de descaso, de desqualificacao de 

trabalho docente e de culpabiliza9ao do (a) professor (a) pelo fracasso escolar, ainda nao 

perderam a esperan9a. Acreditam na Escola, como um todo e na "Escola Publica", tendo um 

compromisso com a Educa9&o de qualidade para com seus alunos (as) das classes populares. 

O sentido da forma9&o gira em torno da palavra constra9ao social. E uma realidade dinamica 

e contingente, calcada em a9oes coletiva. A9oes estas, produzidas pelos atores sociais, no 

caso, os docentes. A docencia requer forma9io profissional no seu exercicio; conhecimentos 

especificos para exerce-los adequadamente, respeito e compreensao para com seus discentes, 

etica acima de tudo e aquisi9ao de novos conhecimentos e habilidades vinculadas a atividade 

para melhorar a sua qualidade. 



'Ser professor", "SezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA construir professor",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e preciso experiencia, sabedoria, respeito, etica, 

estetica, pesquisa, dialogo, bom senso, alegria, seguran9a, liberdade, autoridade, humildade, 

tolerancia, curiosidade, apreensao da realidade, esperanca, compromisso (...). Enfim, ser 

professor como diz Paulo Freire: "Precisa de alma, sentimentos, emogoes (...) SONHOS". 

(2002:165). Portanto, a formacao da pratica docente requer uma relacao de respeito, etica, 

liberdade, compromisso de ambas as partes, assim dessa forma o processo de ensino-

aprendizagem e absorvido pelos educandos de forma satisfatoria. 

Esta pesquisa se voltou para a obtengao de dados relacionados ao agir pedagogico dos 

professores da Escola Estadual de Ensino Fundamental Andre Gadelha do municipio de Sousa 

no Estado da Paraiba cujos resultados, servirao para a amplia9ao do nosso entendimento sobre 

a tematica investigada, tendo por base, a observa9ao do comportamento dos sujeitos 

envolvidos, os que nao podem ser mensuraveis. A partir dos questionarios e das discussoes no 

ato da pesquisa utilizados como ferramenta de coleta de dados. 

Tivemos como objetivo geral analisar sobre a docencia e seus desdobramentos em torno da 

forma9ao, identidade profissional e inova9ao didatica e o processo de ensino-aprendizagem 

dos educandos; detectar as facilidades e dificuldades para a formagao do professor; identificar 

a forma9ao profissional do professor, na constru9ao da identidade docente; averiguar a rela9ao 

professor-aluno e vice versa e as contribui96es dessa rela9ao na aprendizagem dos educandos 

e por fim analisar a metodologia diante da inova9ao didatica. 

O trabalho se encontra dividido em tres capitulos: o primeiro capitulo consiste em um 

levantamento literario sobre as ideias teoricas relacionadas ao tenia, tomando como 

referencia, alguns dos principals estudiosos da area da educa9ao. As ideias contidas no 

primeiro capitulo dizem respeito a renova9ao do processo ensino-aprendizagem, aborda-se 

tambem sobre a media9ao pedagogica como motiva9ao a aprendizagem, a reflexao sobre a 

racionaliza9ao do ensino, que tern se tornado algo preocupante para o processo ensino-

apredizagem nos tempos atuais, e ainda sobre a postura do educador no contexto da educa9ao 

e cultura, ja que sao assuntos bastante instigantes por parte das propostas pedagogicas 

contemporaneas no tocante ao desenvolvimento das atitudes pedagogicas cabiveis aos 

educadores seculares. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A partir destes dados, pode-se observer quais as atitudes que devem ser tomadas para se 

enriquecer o processo ensino-aprendizagem, no intuito de se transformar o tradicionaiismo, 

ainda bastante presente na metodologias de ensino da maioria dos professores, em uma pratica 

reorganizada, que priorize as novas demandas socials para o ensino dos alunos que a cada dia 

estao se emancipando, em termos de informa9des dentro de uma sociedade manipulada pelas 

tecnologias, informatica e varios fenomenos que nos fazem refletir sobre a necessidade 

educational dos educandos inseridos nesta sociedade, cada vez mais informatizada. 

Acredita-se que os professores devem aproveitar a disponibilidade de fontes de informa9ao, 

para se atualizarem e oferecerem aos seus alunos, informa9oes precisas, que ultrapassem os 

limites impostos pelo tradicionaiismo curricular. Uma pratica de ensino renovadora sera 

imprescindivel na forma9ao da autonomia social e educational dos educandos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - R E F L E X O E S SOBRE A RACIONALIZACAO DO ENSINO 

Para compreendermos a questao da Racionalizacao do ensino, discutido por Novoa, temos 

que considerar a realidade que envolve a Pedagogia na ultima decada, caracterizada como 

de certezas, baseada em diagnostico, reforcando preceitos de avaliacao e 

controles escolares. Em linhas gerais, uma ciencia do antes e do depois. 

A racionalizacao do ensino, fundamenta-se pelo controle das acoes educativas, no intuito de 

molda-las, de acordo com os profissionais dessa area. Segundo Novoa (2002, p. 3) "justitica-

se, em larga medida, por uma especie de mimetismo em relaeao aos modelos de analise 

dominantes no mundo economico e empresarial". 

Segundo Novoa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A educacao nSo e apenas um projeto cientifico ou racional, pois a ac3o pedagdgica 

realiza-se a partir de uma pluralidade de valores e de crencas, de ideias e de 

situacoes, que e ilusorio tentar controlar a priori. A educacao nio encontra a sua 

razao de ser apenas no razoavel, mas tambdm no tragico; nSozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 apenas um ato 

racional, mas tambem dramatico. (NOVOA, 1998, p. 80) 

Por outro lado, a sociedade humana tern necessidade cotidiana de medida, padronizaeao, 

ordem e racionalizacao. O desafio e satisfazer todas as necessidades, resolvendo muitos 

dilemas. Assim, e preciso opor a liberdade a domina^ao, a cooperacao a competicao, relacoes 

para todo mundo as relacoes hierarquicas para dominar. E preciso valorizar da 

espontaneidade e nao a organizacao coercitiva. A veracidade e a esperanca devem opor-se a 

falsidade e ao engodo. Em suma, e preciso ter uma solidariedade organica e nao uma 

solidariedade regulada e meramente organizacional. 

Na verdade, o aluno na sua condicao individual propria, e visto com total dependencia frente 

ao professor e as condicoes de aprendizagem se resumem na simples pratica instrucionista de 

sem ao menos dar a oportunidade do aluno saber pesquisar ou elaborar. 

ou enfim saber pensar; criticar ou aprender. 
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Demo (2004, p.27) salienta: "O conhecimento que esclarece e o mesmo que imbeciliza". 

Desta forma, tudo tende a reduzir-se a praticas instrucionistas deslavadas no fundo, 

imbecilizantes, porque evitam a formacao de sujeitos que sabe pensar e aprender. 

Nao podemos deixar de considerar que existe um delicado problema de atitude no mundo pos-

moderno: quern nao faz ciencia, nao tern desenvolvimento. E deixa de lado a possibilidade de 

atingir objetivos como: Oferecer aos cidadaos qualidade de vida, de saude, de aprimoramento 

humano e de ampliacao do conhecimento Preservar qualidade ambiental; Capacitar a 

sociedade a criar uma economia relevante, sustentavel e competitiva sem produzir 

contm^ditss cxoluicios. 

Neste sentido, a educacao tern um papel, um local de atuacao e um conteiido. Este conteiido 

envolve, de maneira articulada, ciencia, tecnologia e arte. O conhecimento da ciencia e da 

tecnologia torna o educando dono do processo - de producao e de transformacao - e o capacita 

ao poder, tanto para decidir o seu futuro, quanto para o pleno exercicio de sua cidadania, 

socialmente articulado com os sous concidadaos. Ciencia, tecnologia, arte e educacao sao 

instrumentos e vias nao so de sobrevivencia, mas de propagacao da cultura em uma sociedade 

era mudanca. 

O problema da racionalizacao do ensino, e que reduz o trabalho pedagogico a uma dimensao 

tecnica, exclusivamente racional, nao elevando em consideracao muitas vezes a questao 

cultural Nesse sentido, desconsidera-se os fatores aleatorios ou imprevisiveis, que fazem parte 

do cotidiano das escolas. O carater instrumental da racionalizacao, tende a tornar mecanicos, 

os procedimentos dos educadores, como se a realidade das instituicoes de ensino fossem 

identicas, dai sua relacao com as acoes empresariais, que se baseiam no trabalho repetitivo, 

planejado e organizado, lutando sempre contra a impresibilidade. 

De acordo com Novoa, (2002, p. 35): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O que de mais deeisivo acontece na escola n io 6 possfvel de ser previsto, nem de ser 

medido: em educacao o que marca a diferenca e o modo de producSo, e nSo o 

produto. Sublinha-se assim a necessidade de uma pedagogia do processo, de uma 

pedagogia da situacio. (NOVOA, 2002, p. 35) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Destaca-se. uma Iinha de pensamento identica a que foi diseutida anteriormente: a mediacao 

pedagogica. Argumentando o pensamento de Freire, Pedro Demo diz, 

De fato, aprendendo a argumentar, o aluno nao so faz ciencia, com em particular, constroi sua 

cidadania, conjugando qualidade formal (manejo do conhecimento) e politica (capacidade de 

intervencao alternativa), aprender a argumentar significa: fundamentar cuidadosamente o que 

se diz, sem impor; ler criticamente, de modo desconstrutivo e depois reconstrutivo, para que 

seja possivel tornar-se "autor"; escutar atenta e respeitosamente o outro e contra-argumentar 

civilizadamente; convencer sem veneer; cultivar a esfera publica da discussao aberta, na qual 

deve valer o melhor argumento, nao artimanha imposicao; participar da discussao ativamente, 

em particular com elaboracao propria, nao de qualquer maneira, evitando-se socializar a 

(DEMO, 2004, p. 30) 

Como seres responsaveis por fazer ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "conhecimento" e ajudar a reconstrui-lo, devemos 

acima de tudo combater o instrucionismo, pois conforme Demo, 

Um dos males mais comprometedores da educacao e o instrucionismo porque, ao inves de 

agir de dentro para fora, funciona de fora para dentro, de cima para baixo, autoritariamente. 

Ao aluno cabe escutar, tomar nota e fazer prova, dentro de um contexto extremamente 

reprodutivo (DEMO, 2004, p. 33) 

Pensemos por bem, em vez de insistir na relacao pedagogica que envolve somente os 

procedimentos reprodutivos, ou seja, a aula propriamente dita, precisamos voltar-mos a criar 

possibilidades que faca o aluno elaborar sua propria pesquisa, refor^ando sua autonomia, 

critica e criativa. Ressaltando o desafio crucial de "fazer" conhecimento, nao apenas de 

escutar, reproduzir e repassar (...), e importante que o professor consiga que o aluno saiba 

"pensar", mas nao so "pensar", mas "pensar certo". Paulo Freire salienta: "A importancia do 

papel, e merito da paz com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente nao 

apenas ensinar os conteudos, mas tambem ensinar apensar certo". (FREIRE, 1996, p. 26). 

Nao e querendo acabar com o procedimento expositivo da aula em si, porque ela e muito mais 

viavel ao professor do que ao aluno. Como regra ela pode ate nao ter nada haver com 

aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na verdade, a maioria das aulas nao faz mais que atrapalhar a aprendizagem, pois mantem o 

aluno como um objeto de manipulacao. Desta forma o pensamento de Pedro Demo confirma, 

"De certa maneira, imagina-se que a aula ja pensou pelo aluno, dispensando que o aluno 

pense por si". (2004, p. 34) 

A formacao continuada de professores deve motiva-los a adquirirem uma visao critico-

reflexivo das situagoes escolares. O professor deve ter autonomia para agir em seus ambientes 

de trabalho, sendo participativos, com carater investigativo, envolvendo a criatividade nas 

acoes educativas, para se alcancar a identidade profissional. 

Diante dessas argumentacoes, e importante considerar as "Cinco teses para debate". A 

primeira delas refere-se a formacao continua de professores, no sentido de se investir em 

perspectivas inovadoras em situacSes escolares. A segunda tese, refere-se a valorizacao das 

atividades de (auto)formacao, para estimular a emergencia de uma nova cultura profissional. 

A terceira se trata da "reflexao na pratica e sobre a pratica", visando a valorizacao dos saberes 

proprios dos educadores. A quarta tese, diz respeito ao incentivo a participacao de todos os 

professores, nesse processo de formacao continua. A quinta e ultima, volta-se para a 

capitalizacao das experiencias inovadoras, trabalhando em prol da qualificacao das mesmas. 

Portanto, cabe a nos, refletirmos sobre a realidade que envolve a profissao docente nos dias 

atuais. Atraves deste estudo, percebemos uma certa coincidencia em torno das concepcoes dos 

autores citados, cujos argumentos, contribuem em larga escala para a reorgamzacao do 

trabalho pedagogico contemporaneo. 

Os conhecimentos que adquirimos, atraves da explanacao dessas ideias, faz-nos analisar sobre 

a necessidade de os cursos de formacao, inovarem suas metodologias sobre as questoes 

pedagogicas e aquelas construidas na vida profissional e pessoai do educador, devendo 

responder as diferentes demandas referente ao trabalho docente, desde o dominio dos 

conhecimentos especificos em tomo dos quais deveremos agir e compreender as questoes 

envolvidas na area educacional, sua identificacao, autonomia para tomar decisoes, 

responsabilidade pelas opcoes feitas, avaliacao critica da propria atua?ao, interpretacao e 

posicionamento diante das diferentes abordagens didaticas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VERSICAOEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 15 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO 0E FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLlOTECASETOaiAL 

CAJAZPIRAS-PARAlBA 



Todo esse interesse de se inovar as atitudes pedagogicas devem centrar-se exclusivamente em 

nos, educadores. Para haver mudaneas qualitativas, devemos permitir que a reflexao sobre 

nossa pratica, em conjunto com novas atitudes, venham ocupar o lugar central, no processo de 

ensino, em que estamos inseridos. 

O educador democratico nao pode negar-se o dever de, na sua pratica docente, reforcar a 

capacidade critica do educando, sua curiosidade, sua msubmissao (...), faz parte das condicoes 

em que aprender criticamente e possivel a pressuposicao por parte dos educandos de que o 

educador ja teve ou continua tendo experiencia da producao de certos saberes e que estes nao 

podem a eles, os educandos, ser simplesmente transferidos. Pelo contrario, nas condicoes de 

verdadeira aprendizagem os educandos vao se transformando em reais sujeitos da construcao 

e da reconstrucao do saber ensinado, em que o objeto ensinado e aprendido em sua razao de 

ser, e, portanto, aprendido pelo educando. (FREIRE, 1996, p. 26) 

Precisamos caminhar passo a passo, rumo a autonomia e a libertacao. Precisamos nos 

atualizar permanentemente, pois "nada envelhece mais rapido do que o conhecimento" 

(DEMO, 2004, p. 84). Precisamos pensar num futuro prospero; precisamos saber convencer o 

aluno de que estudar, pesquisar, elaborar (...) nao depende dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "aula". Precisamos pensar que 

na pratica, a mudanca que estar por vir nao esta no aluno, ma sem nos mesmos! Professores, 

que como diz Demo "profissao estrategica". 

De acordo com Pimenta (2002), professor reflexivo e aquele que pensa no que faz, que e 

comprometido com a profissao e se sente autonomo, capaz de tomar decisoes e ter opinioes. 

As experiencias profissionais vao dando, dia a dia, condicoes para que o profissional da 

educacao, nao mais se limita aos moldes estabelecidos pelos curriculos escolares, mas, 

evidencia sobretudo, a troca de experiencias entre professores e alunos no contexto escolar. 

Desta forma, o professor podera refletir sobre o tipo de aprendizagem captada pelo educando, 

avaliando a si proprio, no sentido de buscar solu?6es para os problemas existentes no 

processo ensino-aprendizagem. 

Precisamos enfim, nos reerguer e resgatar a educacao. Neste sentido, o resgate da educacao 

passa impreterivelmente pelo resgate do professor. Almejando a definicio de um professor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que, de acordo com demo, "Inclina-se para o desafio de cuidar da aprendizagem, nao de dar 

aula", um possivel "professor do futuro"; aquele que constroi e reconstroi o conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 O educador no contexto da educacao e da cultura 

Educacao e a producao da consciencia a respeito de si mesmo e do mundo, da consciencia das 

relacoes entre as pessoas, das descobertas e das invencoes dos homens. A cultura e o conjunto 

das concepcoes sobre o mundo, sobre as relacoes pessoais e de invencoes dos homens. 

Portanto, educacao e cultura nao se dissociam e enquanto existirem homens e mulheres 

pensando, descobrindo e inventando o novo - desde os modos de relacao interpessoal ate os 

processos de producao - a cultura e continuamente criada e a sociedade vive uma constante 

transformacao. 

Segundo Novoa: 

[...], elege-se a educacao como area prioritana e assiste-se a uma maior investimenif 

social nos setores do ensino e da formacao. £ uma tendencia clara neste final do 

seculo XX, alicercada nao apenas numa logica democratizante e de aberturas dos 

sistemas educativos, mas tambem na conviccSo de que os novos desafios socio-

economicos passam por uma aposta no desenvolvimento dos recursos humanos e na 

producao do capital cultural. (NOVOA, 1998, p. 74) 

A educacao tem, a principio, como finalidade, promover mudancas desejaveis e relativamente 

permanentes nos individuos, e que estas venham a favorecer o desenvolvimento integral do 

homem e da sociedade. Portanto, se faz mister que a educacao atinja a vida das pessoas e da 

coletividade em todos os ambitos, visando a expansao dos horizontes pessoais, o 

desenvolvimento cultural do sujeito, alem da observa^ao das dimensoes economicas e o 

fortalecimento de uma visao mais participativa, critica e reflexiva dos grupos nas decisoes dos 

assuntos que lhes dizem respeito. 

A cultura e o fermento que alimenta, da forma e conteudo a educacao. Em sala de aula, 

experiencias, vivencias e singularidades estao reunidas. Alunos e professores trazem suas 

bagagens e historias. Confrontos, trocas, nega^oes e reafirmacSes de culturas pulsam o tempo 

todo nesse convivio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Se nao houver um saber pronto e acabado a ensinar, a educacao tem suas chances de sucesso 

ampliadas. Se o saber em construcao for inclusivo das diferencas, renovam-se as esperancas. 

Ao falar em educacao e cultura, pode-se fazer uma relacao entre a participacao do educador 

neste processo de trabalho escolar diversificado, sempre valorizando as diferencas regionais, 

etnicas, religiosas e culturais dos alunos. As experiencias profissionais vao dando, dia a dia, 

condicoes para que o profissional da educacao, nao mais se limita aos moldes estabelecidos 

pelos curriculos escolares, mas, evidencia sobretudo, a troca de experiencias entre professores 

e alunos no contexto escolar. 

Desta forma, o professor podera refletir sobre o tipo de aprendizagem captada pelo educando, 

avaliando a si proprio, no sentido de buscar solucoes para os problemas existentes no 

processo ensino-aprendizagem. 

O professor e, sobretudo, uma pessoa que deve atender aos contextos em que trabalha, as 

subjetividades e diversidades do setor escolar, procurando adaptar a sua atuacao aos objetivos 

pretendidos pela escola de uma forma geral 

E interessante que haja uma reforma curricular para a formacao de qualidade que os docente 

tanto necessitam ocorra, que a pratica esteja sempre articulada as base teoricas. Para que a 

profissionalizacao aconteca efetivamente, faz-se necessario que se invista na formacao do 

professor, caso contrario a profissao torna-se ainda mais desvalorizada, o ensino perde a 

qualidade e a auto-estima destes profissionais da educacao e afetada, o que muitas vezes leva 

ao abandono do magisterio. 

De acordo com Libaneo, "Se e verdade que sem profissionalizacao flea dificil o 

profissionalismo, sem profissionalismo toma-se inviavel o ensino de qualidade" (2000, p. 90), 

Diante desta questoes, podemos perceber a necessidade de um novo olhar por parte dos 

educadores do presente seculo, no que diz respeito ao atendimento as novas demandas 

educacionais do seculo presente. Para isto, deve *zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA $q jprioozsr nos c turso s de formacao de 

professores, assuntos cientificos que sirvam de fato para uma pratica reflexiva no cotidiano 

escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Segundo Novoa, (1995, p. 26), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A formacao de professores e, provavelmente, a area mais sensivel das muaancas em 

curso no setor educativo: aqui n3o se formam apenas profissionais; aqui produz-se 

uma profissao. Ao longo da sua historia, a formacao de professores tern oscilado 

entre modelos academicos, centrados nas instituicoes e em conhecimentos 

"fundamentals", e modelos praticos. centrados nas escolas e em metodos 

"aplicados". E preciso ultrapassar esta dicotomia, que nfio tern hoje qualquer 

pertinSncia, adaptando modelos profissionais[...] (NOVOA, 1995, p. 26) 

O bom professor, alem de busear inovacao para sua pratica pedagogica, deve assumir uma 

postura profissional, esta ciente de que e seu o papel de encaminhar a crianca a (re)descobrir o 

mundo, a pensar por si propria, construir seus conhecimentos considerando aqueles que traz 

consigo, redirecionando e ampliando-os dentro da realidade a qua! esta inserido. Neste 

sentido, Paulo Freire destaca: 

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amptamente a escola, o 

dever de n§o s6 respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes 

populares, chegam a ela saberes socialmente construfdos na pratica comunitaria. 

(FREIRE, 1996, p. 30) 

Um professor que teve uma formacao de qualidade esta sempre atento as necessidades e 

interesses de seus alunos, os ve com afetividade, com respeito e procura oferecer sempre o seu 

melhor, porque e consciente de seu poder transformador e de sua capacidade de fazer a 

diferenca. 

Faz-se necessario que esteja sempre presente na escola um trabalho voltado para a 

conscientizacao e reflexao do sujeito - mundo, alem da valorizacao do saber trazido pelo 

aluno, oferecendo atraves deste processo de aprendizagem condicoes ao aluno de 

seus sentimentos, seus pensamentos, compara-los, compreende-los e supera-los. 

A valorizacao da cultura popular inserida no contexto da educacao objetiva principalmente 

combater a discriminacao de seus produtores e reforcar os segmentos sociais que tern sua 

participacao diminuida pela classe dominante que insiste em monopolizar a cultura, aceitando 

apenas o que e formal e erudito como certo. 

Um professor atualizado e aquele que tem olhos no futuro e a acao no presente, para nao 

perder as possibilidades que o momento atual continuamente Ihe apresenta. Porem, isto nao e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aiguma coisa que o sistema educacional possa obrigar os professores a fazerem. A 

Informatica e ainda uma opcao para se trabalhar a cultura na sala de aula, uma decisao do 

professor frente aos seus novos rumos de trabalho. 

Vivemos uma epoca em que a consciencia de que o mundo passa por transformacoes 

profundas e cada dia mais forte. Esta realidade provoca em muitas pessoas e grupos, 

sentimentos, sensacdes e desejos contraditorios, ao mesmo tempo de inseguranca e medo, 

potenciadores de apatia e conformismo como tambem de novidade e esperanca, mobilizadores 

das melhores energias e criatividade para a construcao de um mundo diferente, mais humano 

e solidario. 

Globalizacao, multiculturalismo, pos-modernidade, questoes de genero e de raea, novas 

formas de comunieacao, informatizacao, manifestacoes culturais dos adolescentes e jovens, 

expressoes de diferentes classes socials, movimentos culturais e religiosos, diversas formas de 

violencia e exclusao social configuram novos e diferenciados cenarios socials, politicos e 

culturais. Estes fenomenos se interpenetram em processos continuos de hibridizacao. 

A escola nao pode ignorar esta realidade. O impacto destes processos no cotidiano escolar e 

cada vez maior. A problematica atual das nossas escolas de primeiro e segundo graus, 

particularmente as das grandes cidades, onde se multiplicam uma serie de tensoes e conflitos, 

nao pode ser reduzida aos aspectos relativos a estnituracao interna da cultura escolar e esta 

necessita ser repensada para incorporar na sua propria estruturacao estas questoes e novas 

realidades socials e culturais. 

A reflexao sobre o papel da educacao em uma sociedade cada vez mais de carater 

multicultural, e recente e crescente no nivel internacional e, de modo particular, na America 

Latina. No entanto, a genese desta preocupacao obedece a origens e motivacoes diferentes 

(socials, politicas, ideologicas e culturais) em diversos contextos, como o europeu, o norte-

americano e o latino-americano. De qualquer modo, e a propria concepcao da escola, suas 

funcoes e relacoes com a sociedade, o conhecimento e a construcao de identidades pessoais, 

sociais e culturais que esta em questao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Torna-se imprescindivel hoje incorporar as questoes relativas a desnaturaJizacao da cultura 

escolar e da cultura da escola na reflexao pedagogica e na pratica diaria das nossas escolas. 

Segundo Novoa, (1998, p. 63), "A "aula" ultrapassa a "sala", determinando para alem dela, 

assim como e determinada pelo que esta para fora dela e nela adentra pelos sujeitos que nela 

atuam". Assim, os alunos estao cotidianamente envolvidos na cultura da sua regiao, sempre 

apresentam aspectos proprios da cultura local e que deve ser valorizada no interior da sala de 

aula. 

Os professores manifestam perplexidade e inseguranca diante da problematica atual do 

cotidiano escolar. A instituicao escolar esta construida sobre a afomacao da igualdade, 

enfatizando a base comum a todos os cidadaos e cidadas. Como articular a igualdade com a 

diferenca, a base comum com as expressoes da pluralidade social e cultural, constitui um 

grande desafio. E a discussao sobre estas questoes, articuladas com a reflexao sobre os 

processos de mudanca cultural e social que estamos vivendo que permitira ir reconstruindo o 

papel da escola, a cultura e a cultura da escola. 

Nesta articulacao se condensa o desafio radical de promover uma educacao intercultural 

critica na nossa sociedade, em que estamos vivendo processos complexos de transformacao, 

multidimensionais, profundos e contraditorios. Hoje, urge ampliar este enfoque e considerar a 

educacao intercultural como um principio orientador, teorica e praticamente, dos sistemas 

educacionais na sua globalidade. 

Vale destacar que o folclore e a cultura popular sempre estiveram presentes nos programas e 

conteudos escolares, sempre ha um espaco na educacao para se tratar desse assunto. Seria 

bom termos uma conversa sobre a relacao da educagao com a cultura, porque ai talvez 

possamos enconirar aigumas resposias as preocupacoes couaianas ao eaucaaor no que toca a 

essa area. 

A cultura e um "fenomeno social" que representa o nivel de desenvolvimento alcancado pela 

sociedade no que diz respeito a conhecimento, crenca, arte, literatura, educacao, costumes, 

ciencia, moral, leis e habitos diferentes adquiridos pelo homem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Este esta sujeito as necessidades do meio, que tern de ser atendidas para que os individuos 

possam sobreviver e procriar. Para tanto, ele desenvolve um ambiente secundario e artificial, 

este ambiente nada mais e do que a cultura. 

Cultura, como nos a entendemos, diz respeito ao modo de ser e de viver dos grupos sociais: a 

lingua, as regras de convivio, o gosto, o que se come, o que se bebe, o que se veste vao 

formando aquilo que e proprio de um povo. 

A cultura e o fermento que alimenta, da forma e conteudo a educacao. Em sala de aula, 

experiencias, vivencias e singularidades estao reunidas. Alunos e professores trazem suas 

bagagens e historias. Confrontos, trocas, negagoes e reafirmacoes de culturas pulsam o tempo 

todo nesse convivio. Se nao houver um saber pronto e acabado a ensinar, a educacao tern suas 

chances de sucesso ampliadas. (MAGALHAES 1985). 

O professor e, sobretudo, uma pessoa que deve atender aos contextos em que trabalha, as 

subjetividades e diversidades do setor escolar, procurando adaptar a sua atuacao aos objetivos 

pretendidos pela escola de uma forma geral. Sabemos que as questoes educacionais si© 

extremamente complexas, neste sentido, Pimenta (2002) ressalta a argumentacao de Schon, 

no sentido da valorizacao da pratica na formacao dos professores; devendo ser uma pratica 

reflexiva que possibilite responder as novas situacoes que precisam de uma melhor atuacao 

destes profissionais. 

Desta forma, eis a necessidade de uma pratica reflexiva entre estes agentes de ensino, levando 

em conta as diferencas de pensamentos de todos os segmentos educacionais, ja que nao ha um 

igual a outro. E possivel entao, numa mesma escola e ate numa mesma turma, utilizar praticas 

diferentes de acordo com o grupo. Isto e que e ter autonomia para realizar as tarefas mais 

emergentes no contexto escola. Portanto, se o professor nao tiver capacidade de analisar, vai 

se tornar um professor formalista ou tecnocrata. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 - RENOVACAO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM: 

ALGUMAS CONSIDERACOES 

Este trabalho consiste num estudo teorico sobre as questoes atuais, que envolvem o processo 

de pratica docente e sua articulacao com os processos de ensino e aprendizagem. Neste 

sentido, buscaremos compreender as principals concepcoes de autores como Libaneo, Novoa, 

dentre outros que, de uma forma geral, discutem sobre a questao da renovacao da pratica 

docente para a consequente renovacao dos processos de ensino-aprendizagem. 

No processo ensino-aprendizagem, em qualquer contexto em que se esteja inserido, e 

necessario que se conheca as categorias que integram este processo como elementos 

fundamentals para um melhor aproveitamento da aprendizagem. Educar e colaborar para que 

professores e alunos - nas escolas e organizacoes - transformem suas vidas em processos 

permanentes de aprendizagem, 

E ajudar os alunos na construcao da sua identidade, do seu caminho pessoal e profissional - do 

seu projeto de vida, no desenvolvimento das habilidades de compreensao, emocao e 

comunicacao que lhes permitam encontrar seus espacos pessoais, sociais e profissionais e 

tornar-se cidadaos realizados e produtivos. 

Dentre as principals estrategias apresentadas pelos autores selecionados, destaca-se com 

maior enfase a mediacao pedagogica, referindo-se a intervencao do professor no ato de lidar 

com o ensino. Neste sentido, Libaneo (1994, p. 80), afirma que "O ensino tern, portanto, 

como funcao principal assegurar o processo de transmissao e assimilacao dos conteudos do 

saber escolar e, atraves desse processo, o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas dos 

alunos". 

Paulo Freire em sua "Pedagogia da Autonomia" afirma: 

Somos seres programados, mas, para aprender. B que o processo ae aprenaer, em qut 

historicamente descobrimos que era possivel ertsinar como tarefa nao apenas embutida 

no aprender, mas perfiiada em si, com reiacio a aprender, e um processo que pode 

deflagrar no aprendiz, um curiosidade descrente, que pode toma-lo mais e mais 

criador. (...), quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender tanto mais 

se constrdi e desenvolve o que venho chamando de "curiosidade epistemoldgica", sem 

a qual n io alcaneamos o conhecimento cabal do objeto. (FREIRE, 1996, p. 68) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Logico que nao podemos "Acabar com a aula", a aula em si nao vai acabar. O que buscamos e 

que a aula se coloque de direito e de fato a servico da aprendizagem. E necessario pensar no 

future e salvar a "aprendizagem", nao a aula. Precisamos como professores que somos, 

superar mitos e nao so ensinar, mas ensinar a pensar certo, precisamos ensinar nao so os 

conteudos, mas ensinar tambem, a pesquisa-los, ensinar a critica-los, a argumenta-los, enfim, 

a "fazer" e reconstruir o conhecimento. 

Esta ideia, infelizmente nao corresponde a boa parte das praticas tradicionais de ensino, que 

limitam-se, na maioria das vezes, a meras transmissoes de conteudos, muitas vezes 

desvinculados da realidade de vida dos educandos. Tudo isto tras como consequencia, uma 

consideravel acumulacao de informacoes desnecessarias. 

Sabe-se que cada aluno, ao chegar na escola, traz consigo suas proprias experiencias de vida. 

Nesse sentido, e preciso trabalha-las em articulacao com os assuntos relacionados a(s) 

disciplina(s), com o objetivo de facilitar a compreensao em torno dos mesmos. 

Citemos como exemplo, a utilizacao em sala de aula, da matematica presente no dia a dia, 

como o uso da adicao e subtracao na venda de frutas na feira ou de qualquer outro produto no 

mercado, trazendo para a pratica, o que e visto atraves de teorias, para que o aluno perceba 

que a matematica esta presente na vida de cada um, e nao apenas nos livros didaticos. 

Poderiamos citar varios outros exemplos, como e o caso das profissoes, que devam ser 

estudadas a partir das realidades de trabalho dos pais dos alunos, sejam eles: eletricistas, 

padeiros, comerciantes, balconistas, doutores e etc. Os estudante precisam portanto, de um 

intermediario, que Ihes oferecam subsidios cognitivos atraves de orientacoes especificas. 

Neste contexto, Perrenoud afirma que, Na perspectiva de uma escola mais eficaz para todos, 

organizar e dirigir situacoes de aprendizagem deixou de ser uma maneira ao mesmo tempo 

banal e complicada de designar o que fazem espontaneamente todos os professores. (2000, p. 

25). Sendo assim, a renovacao do processo ensino-aprendizagem passa pela questao da 

flexibilidade dos professores em lidar com a espontaneidade dos alunos, sem exigir dos 

mesmo uma serie de requisitos, muitas vezes desnecessarios para o desenvolvimento 

cognitivo dos mesmos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para aprender significativamente, o educador precisa motivar seus alunos a possuirem uma 

atitude aberta (motivacao) para estabelecer vfnculos (relacoes) entre os conteudos que ja 

conhece e os novos conteudos, definindo, tambem, o grau de clareza das novas relacoes 

estabelecidas (significados mais ou menos exatos, precisos). 

Outro criterio fundamental para a aprendizagem significativa e a funcionalidade dos 

conteudos (conhecimentos, habilidades, valores) aprendidos, isto e, o quanto esses conteudos 

podem ser, efetivamente, utilizados nas situacoes da pratica profissional, em questao. 

Dessa forma, podemos citar a questao dos projeto s educativos a serem trabalhados em sala de 

aula como forma de motivacao da aprendizagem e servindo de renovacao do processo ensino-

aprendizagem, o valor educativo de um projeto educacional esta na capacidade de 

proporcionar aos estudantes experiencias (atividades educacionais) que produzam um 

desequilibrio no seu conjunto de conhecimentos (previamente organizado) e uma modificacao 

dessas esquemas (revisao, construcao, enriquecimento). 

Quanto mais atividades educacionais estiverem relacionadas a pratica profissional, maiores as 

probabilidades de se conseguir motivacao por parte dos estudantes e funcionalidade por parte 

dos conteudos selecionados e trabalhados de forma renovada em sala de aula. 

Perrenoud (2000), afirma ainda que, vale a pena se trabalhar em equipe, cada professor pode 

manter um vinculo com seus colegas de trabalho, no sentido de unir as forcas e compartilhar 

experiencias de ensino. Segundo ele, 

Administrar oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA recursos de uma escoia e lazer escoinas. ou seta, e tomar aecisoe 

coletivamente. Na ausencia de projeto comum, uma coletividade utiliza os recursos 

aue tem. esibrcando-se, sobretudo, para preservar uma certa equidade na reparticao 

dos recursos. (PERRENOUD, 2000, p. 103) 

Sabe-se que concretizacao da nova eoncepcao de ensino das escolas requer uma adaptacao a 

cada contexto escolar especifico, realizada pelo seu grupo de profissionais. A necessidade da 

troca de experiencias entre os profissionais da educacao e muito grande, pois precisa-se levar 

em conta as particularidades a serem observadas em cada unidade de ensino e tambem dentre 

a clientela escolar, pois as escolas tem uma identidade propria, bem como sua cultura, sua 

historia, sua forma de organizacao e de funcionamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O projeto pedagogico desenvolvido no ambito dessas instituicoes esta condicionado pelas 

caracteristicas proprias de cada unidade escolar. 

Outra coisa que podemos destacar com relacao a renovacao do processo ensino-aprendizagem 

e a questao do uso das tecnologias na educacao. Na visao de Perrenoud (2000), os 

profissionais da educacao que constituem sua equipe tem como tarefa comum a educacao dos 

seus alunos e essa e uma tarefa a ser compartilhada e nao dividida, isto e o que chamamos de 

renovacao do processo de ensino, a serem pensados pelos educadores em seus ambientes de 

trabalho. 

Sao varias as alteraativas que esses setores disponibilizam para se trabalhar a partir da 

utilizac&o de recursos tecnologicos, ja que, a escola nao pode ignorar o que se passa no 

mundo e que as novas tecnologias da informacao e da comunicacao transformam 

espetacularmente nossa maneira de pensar e agir (PERRENOUD, 2000). 

Assim, a escola tem capacidade e obrigacao de intervir nessas transformacoes sociais atraves 

da motivacao, quanto aos procedimentos que sejam interessantes para a incorporacao das 

novas formas de ensinar dos professores. 

Nessa perspectiva, a ideia central e a do incentivo para a reorganizac&o e inovac&o do trabalho 

pedagogico, atraves de metodologias diversificadas em sala de aula, como nos apresenta o 

Perrenoud (2000), que destaca em linhas gerais que a diversificacao do curriculo escolar 

envolvida nas praticas de ensino dos educadores, e de grande importancia para o 

enriquecimento das praticas de ensino, no sentido do direcionamento do aluno para a 

conquista da consciencia critica. 

Mais do que as caracteristicas individuals de cada profissional, a coerencia e a eficacia da 

equipe, no desenvolvimento do seu trabalho, depende do uso da tecnologia de informacao e 

comunicacao, professores e alunos tem a possibilidade de utilizar a escrita para 

descrever/reescrever suas ideias, comunicar-se, trocar experiencias e produzir historias. 

Assim, em busca de resolver problemas do contexto, representam e divulgam o proprio 

pensamento, trocam informacoes e constroem conhecimento, num movimento de fazer, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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refletir e refazer, que favorece o desenvolvimento pessoal, profissional e grupal, bem como a 

compreensao da realidade. 

Temos assim a oportunidade de romper com as paredes da sala de aula e da escola, 

integrando-a a comunidade que a cerca, a sociedade da informacao e a outros espacos 

produtores de conhecimento, aproximando o objeto do estudo escolar da vida cotidiana e, ao 

mesmo tempo, nos transformando em uma sociedade de aprendizagem e tambem da escrita. 

Para alcancarmos o patamar de uma sociedade da leitura, da escrita e da aprendizagem, 

precisamos enfrentar inumeros desafios, varios deles no interior da escola. Entre esses, os 

mais contundentes sao: a dessacralizacao do laboratorio de informatica e da senha do 

computador; o acesso a tecnologia de informacao e comunicacao; o uso dessa tecnologia para 

a resolucao de problemas do cotidiano que favorecam a articulacao entre as areas ue 

conhecimento, ao mesmo tempo em que propiciam o aprofundamento de conceitos 

especificos e levam a producao de novos conhecimentos; a flexibilizacao do uso do espaco da 

escola e do tempo de aprender; o desenvolvimento da autonomia para a busca e troca de 

informacoes significativas em distintas fontes e para a respectiva utilizacao dos recursos 

tecnologicos apropriados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 A mediacao pedagogico como motivacao a aprendizagem 

O educador e o educando sao seres individuals e sociais, constituidos na vida social que se 

interagem no processo educativo. Eles sao os sujeitos da historia que se constroem ao lado 

dos outros seres humanos e, tambem, sao objetos da historia que sofrem a sua influencia. Em 

termo educativo o educador e um ser sempre visto como o responsavel e aquele que da 

direcao ao ensino e o que participa do processo de formacao/transformacao do educando. 

O educador aprende na formacao de novos sujeitos ativos da historia. Neste sentido, educador 

e educando se relacionam realizando juntos, em comunhao, o processo educativo. Vale 

ressaltar que e dever do educador, mediar a aprendizagem do aluno diante dos assuntos de 

cada disciplina lecionada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Segundo Libaneo: 

O que se afirmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 que o professor medeia a reiacao ativa ao aiuno com a materu, 

inclusive com os conteudos prdprios de sua disciplina, mas considerando os 

conhecimentos, as experiencias e os significados que os alunos trazem a sala de aula. 

(LIBANEO, 2003, p. 28) 

A mediacao do professor permite a formacao de sujeitos pensantes, tanto no que diz respeito a 

conceitos (informacoes sobre determinado assunto ou teorias: cientificas, historicas, 

geograficas, literarias, e etc), como tambem, a habilidades (leitura, escrita, interpretacao e 

etc), atitudes (acao do sujeito na sociedade), e por fim, a valores (eticos, sociais, culturais e 

etc). 

Nao se trata de dar receitas, porque as situacoes sao muito diversificadas. E importante que 

cada docente encontre o que lhe ajuda mais a sentir-se bem, a comunicar-se bem, ensinar 

bem, ajudar os alunos a que aprendam melhor. E importante diversificar as formas de dar 

aula, de realizar atividades, de avaliar. 

O educador nao podera ser ingenuo em reiacao a realidade que vive e trabalha. Uma vez que o 

educador deva ter essa compreensao da realidade e ter um comportamento etico com a 

sociedade em que vive com a plena clareza de sua acao, planejada, devera trabalhar sempre na 

perspective da execucao de seus ideais porque educador sem ideal nao e educador. 

Nao existe educador sem ideal e sem opcoes. O educador precisa conhecer bem o campo 

cientifico no qual atua, com a necessidade da competencia para desempenhar, com efeito, a 

atividade que trabalha. Uma vez que se ensina geografia ele tem que conhecer bem esta 

ciencia, assim como outras tantas ciencias, a saber: matematica, historia, portugues. 

sociologia etc. 

O educador tambem deve possuir habilidades e recursos de ensino para possibilitar a 

aprendizagem dos educandos. Para ser educador e preciso desejar ensinar, ter paixao na 

atividade, estar em sintonia afetiva com o que faz, pois ensinar nao simplesmente ir para uma 

sala entre quatro paredes e despejar uma quantidade de conteudos e nao usar uma 

metodologia tecnica especifica para o conteudo apresentado. Neste sentido, o educador 

precisa deter recursos e tecnicas que facilitem os procedimentos de ensino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A aprendizagem implica esta reiacao dialetica, muito ao contrario do que se tem chamado de 

"reiacao pedagogica" reduzida a aula, nesta, prevalece a submissao, por conta do 

instrucionismo. Na reiacao autentica busca-se a autonomia do aluno, colocando-o no centro 

do processo de aprendizagem, nao se aprende na eondiea© de objeto. (Demo, 2004, p. 18) 

Na verdade, o aluno na sua condicao individual propria, e visto com total dependencia frente 

ao professor e as condicoes de aprendizagem se resumem na simples pratica instrucionista de 

fundo imbecilizante, sem ao menos dar a oportunidade do aluno saber pesquisar ou elaborar, 

ou enfim saber pensar; criticar ou aprender. Demo (2004, p.27) salienta: "O conhecimento 

que esclarece e o mesmo que imbeciliza". 

Torna-se necessario na pratica docente, o uso de estrategias que auxiliem na compreensao dos 

conteudos, na intencao de se da uma maior relevancia aos assuntos necessarios para o 

desenvolvimento pessoal de cada aluno. Na maioria das vezes, os conteudos utilizados atraves 

do curriculo oficial da escola, abordam questoes bastante contraditorias com as condicoes de 

aprendizagem dos alunos e suas realidades de vida. 

Nessa perspectiva, a intervencao do educador facilitara a assimilacao em torno da 

complexidade das informacoes teoricas envolvidas nas disciplinas. 

Diante dessas ideias, podemos destacar a pratica interdisciplinar, como um processo de 

enriquecimento, tanto no que se refere a acao docente, como na aprendizagem do aluno, ja 

que, a interdisciplinaridade abrange a integracao entre diferentes saberes ou disciplinas e 

supera a tradicional pratica pluridisciplinar, caracterizada pelo uso de conhecimentos isolados 

entre si. 

A troca de experiencias entre professores, e de suma importancia para essa questao , de 

acordo com Libaneo, a pratica interdisciplinar comeca, com a integracao dos professores das 

varias disciplinas e especialistas num sistema de atitude e valores que garantam a unidade do 

trabalho educativo e se viabiliza por um sistema de organizacao negociado".(2003, p. 33). 

Nao e raro depararmos com expressoes do tipo: "so me preocupo com a disciplina que 

leciono". Nao queremos dizer que os educadores tenham a obrigaeao de conhecer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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detalhadamente todas as disciplinas para que sua pratica seja interdisciplinar, mas, que sejam 

capazes de utilizar diferentes saberes, quebrando barreiras entre as disciplinas, que muitas 

vezes tem muito em comum. 

Podemos citar, por exemplo, a importancia de um professor de historia, tratar de assuntos que 

envolvam historia politica e social do inicio do seculo, unida ao mundo contemporaneo, para 

que o aluno veja toda a trajetoria politica de um modo geral, e de forma mais especifica, do 

Brasil, do Estado e da cidade em que esta inserido. 

Este exemplo pode se estender a todas as areas. E possivel tambem se trabalhar em Ciencias. 

as condicoes naturais da comunidade, bem como, seus aspectos geograficos, historicos, 

culturais etc, sem esquecer, evidentemente, que os processos de leitura e escrita tambem sao 

aperfeicoados nessas disciplinas, e nao apenas nas aulas de lingua portuguesa. 

Acredita-se que a pratica interdisciplinar da uma maior firmeza com reiacao aos 

conhecimentos adquiridos pelos estudantes, e principalmente, quando se consegue fazer uma 

ligacao entre teoria e pratica, assunto relacionado a intercomunicac&o entre os diferentes 

saberes que envolvem as disciplinas da escola. 

Os educadores tambem podem auxiliar seus alunos, no sentido de se obter uma perspectiva 

critica dos assuntos e conteudos. Em primeiro lugar, e preciso trazer para o ambiente escolar, 

questoes relacionadas a realidade de vida dos mesmos, seja no que diz respeito ao ambiente, 

condicoes de vida, familia e etc, como no andamento da sociedade de uma forma global, 

pensando e analisando os fatores correspondentes. 

Com reiacao aos conteudos teoricos, o procedimento e o mesmo. A exploracSo das ideias em 

conjunto: professor-aluno, promove a interpretacao daquilo que ficou internalizado, como por 

exemplos , os pontos positivos e negativos e os valores que deixaram de ser evidenciados nas 

escritas, e que os professores podem, atraves desse exercicio, motivar a formacao de pessoas 

autonomas, capazes de criticar as informacoes antes de absorve-las. 

De que forma entao, o educador pode exercitar a criticidade do aluno? Podemos fazer 

referenda aos seguintes pontos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Trabalhar em sala a oralidade e o dialogo, atraves de questionamentos acerca das 

atividades praticas dos individuos, e como eles participam da vida social, intervindo, 

modificando e construindo determinado tema; 

• Discutir sobre o atendimento das necessidades praticas da vida social, como por 

exemplo, as atitudes que os nossos governantes deviam tomar, para que se amenizasse 

a pobreza do nosso pais; 

• Mostrar para o aluno as diferentes realidades que o envolvem, deixando-o fazer suas 

proprias escolhas interpretativas, desta forma, exalta-se a possibilidade do 

desenvolvimento critico-reflexivo do aluno diante dos fatos teoricos e cotidianos. 

Deve-se reconhecer que a compreensao sobre determinado conteudo, requer, acima de tudo, a 

contextualizacao dos objetos de conhecimento e suas ligacoes com a pratica humana, como 

Libaneo ressalta, "O que se agrega aqui, em termos de pensar critico, e a capacidade de 

problematizar, ou seja, de aplicar conceitos como forma de apropriacao dos objetos de 

conhecimento a partir de um enfoque totalizaste da realidade" (2003, p. 37). 

E atraves das atitudes do professor, que os alunos descobrem o verdadeiro sentido da 

educacao. A integracSo da dimensao afetiva no exercicio da docencia refere-se ao 

compromisso com as diferencas e particularidades dos educandos. 

Esta ideia, e tambem enfatizada por Novoa (2002, p,24), quando discute sobre a redeflnicao 

do sentido social do trabalho docente, ele acredita que " a atividade docente caracteriza-se 

igualmente por uma grande complexidade do ponto de vista emocional". Nesse sentido, 

podemos perceber, que os professores estao inseridos num espaco carregados de afetos, de 

sentimentos, e nao apenas de instrumentos tecnicos de ensino. 

O autor apresenta alguns dilemas da profissao docente, em sintese, destacamos o da 

"autonomia" no sentido de se reconhecer as diferencas que envolvem nossas escolas, e a 

capacidade autonoma de se adaptar a essas diferencas, eis ai o segundo dilema, Diante deste, 

destaca-se que professores tendem a limitar sua capacidade de ensino, a dominacao do 

conteudo e a forma agradavel de lidar com o aluno, os docentes acabam simplificando suas 

acoes educativas, visto que, desconhecem ou nao trabalham as diferencas que envolvem a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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realidade dos alunos. este e, portanto o terceiro dilema, que reduz a complexa atividade 

pedagogica ao estatuto das coisas simplilicadas. 

Cada professor, em sua pratica letiva diaria, aprende a conviver com suas salas de aula, 

notando-lhes a "personalidade" como grupo. Cada sala de aula e distinta, mesmo em se 

tratando das mesmas series, da mesma escola. Cada turma, pela somatoria de individualidades 

ali presentes, apresenta uma ""personalidade" que faz com que o professor desenvolva formas 

especificas de lidar com ela. 

A soma de individualidades que compoem cada classe, acrescida das especificidades sociais 

(localizacao, condiflo social e familiar, acesso aos bens culturais e de consumo, qualidade 

educacional anterior etc.) torna ainda maior a complexidade desse perfil. Por isso diferentes 

turmas demandam do professor diferentes abordagens, mas tambem diferentes quantidades e 

qualidades de informacao e estimulo, de acordo com a significancia que a turma atribui ao 

conteMo tratado. 

Em todas as atitudes os educadores dever preocupar-se com a mediacao pedagogica no 

sentido de despertar uma aprendizagem mais solida e significativa. A partir da pesquisa 

mediatizada o professor pode estimular a autonomia do aluno. Perrenoud faz as seguintes 

observac5es: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como podemos formar algudm em sua pratica reflexiva? Por meio da pesquisa, como 

paradigma de reflexao met6dica sobre a realidade? Por meio de um treinamento 

tecnico em analise de situagSo complexas? Sem diivida, tem de haver, ao mesmo 

tempo, uma iniciac3o a metodologia de pesquisa e um exercicio intensivo do saber 

analisar. (PERRENOUD, 2002, p. 107) 

Sabemos que, embora muitas vezes o conteudo a ser ministrado seja o mesmo, ele sera 

adequado pelo professor as especificidades de cada classe. Ensinar, desta forma, nao pode 

estar baseado em receitas pre-determinadas, reduzindo o papel do professor ao de um mero 

"aplicador" de estrategias. Pelo contrario, cabe ao professor, a partir de uma mesma base de 

conteudos, didaticas e praticas de ensino, dinamiza-las segundo o perfil de cada turma em 

particular. 
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Para tanto, e necessario que o professor eonheca o per i l das turmas, compreendendo que nao 

se pode exigir de todas elas respostas iguais, embora deva garantir, na multiplicidade de 

respostas, igual qualidade e densidade. 

Da mesma forma, para um mediador de mostras artisticas, e preciso modelar sua atuacao em 

reiacao ao grupo de visita. Nem todos os grupos sao iguais, seja em termos de faixa etaria, 

seja em termos de interesses gerais. Normalmente grupos de escola virao com "seus" 

interesses definidos a priori pelo professor. Mesmo assim, muitas vezes percebe-se, no espaco 

expositivo, que a atencao do grupo e desviada do caminho originalmente tracado, obrigando o 

mediador a estabelecer novas relacoes. 

Perceba-se que a transmissao dessas informacoes - que participam do processo de educar -

nao pode ser feita de maneira automatica, sem envolvimento. Isso seria reduzir o professor a 

de informacoes, que nao age e nem reage a elas. Se na o forem apropriados, 

retrabalhados constantemente, as informacSes e os conhecimentos tornam-se vazios, sem 

significado, transformando-se em dados a serem apenas "captados" e reproduzidos. 

Para que a educacao aconteca, e necessario que as informacoes e conhecimentos facam 

sentido tanto para quern os transmite quanto para quern os recebe. E preciso que o professor e 

o aluno, ou visitante de exposicao, se apropriem dos conteudos; tomem posse deles. Para 

tanto e preciso que o transmissor, tanto quanto o receptor dos conteudos, ultrapasse posicoes 

passivas e seja participante da acao educativa. A educacao e, portanto, um processo dinamico 

que requer um educador agente e um educando participativo, 

Na visao Chiovatto (2000), a figura do mediador aparece, por exemplo, nos debates politicos, 

nas mesas redondas em congressos. Sua presenca garante o desenvolvimento da acao. E ele o 

responsavel por dosar as informacoes dos participantes a fim de construir, pela exata soma das 

partes, um todo compreensivel e imparcial. 

A autora acrescenta que a acao do educador nao se reduz a transmissao de informacoes e 

conhecimentos, mas e ativa na construcao de tramas que articulam conteudos, mundo, vida, 

experiencias (suas e dos alunos) num todo significante: e neste sentido que o professor e 

mediador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Neste sentido. mediar e estar entre, no meio, o que poderia ser entendido como uma barreira, 

afastando polos, colocando-os em extremos opostos - incomunicaveis, inconciliaveis. A 

proposta de mediacao, entretanto, e exatamente oposta. E estando no meio que se pode, mais 

facilmente, perceber as necessidades dos polos e interceder no sentido de garantir um 

equilibrio, uma conciliacao. E como fazem os mediadores para chegar ao resultado 

satisfatorio a todos? Consideram todas ssidades e as respondem; exploram e 

aprofundam cada descoberta. garantindo-lhes sentido; e articulam todos esses aspectos 

segundo as especificidades da situaeao. 

Para Demo (2004, p. 10) "A sociedade humana sempre foi sociedade do conhecimento". O 

professor e sem duvida nenhuma o responsavel por parte desse conhecimento, ele e a figura 

estrategica e decisiva na construcao do conhecimento, precisa nao so renovar seus 

conhecimentos e essencial reconstruf-lo. Conforme Demo, 

EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fundamental saber reconstruir o conhecimento com mSo pr6pria. A definicSo de 

professor inclina-se para o desafio de cuidar da aprendizagem, nSo de dar aula, 

professor e quern, estando mais adiantado no processo de aprendizagem e dispondo de 

conhecimentos e praticas sempre renovados sobre a aprendizagem, e" capaz de cuidar 

da aprendizagem na sociedade, garantindo o direito de aprender. Professor e o eterno 

aprendiz, que faz da aprendizagem sua profissao. (DEMO, 2004, p. 11) 

Em regra, os professores hoje "dao aula", agora pergunto: "Como e essa aula?" o professor 

fala, e o aluno escuta. O professor dita e o aluno copia. O professor decide o que fazer e o 

aluno executa. O professor ensina e o aluno "aprende". 

Se alguem for realmente observar uma sala de aula, hoje, falaria como Paulo Freire, em 

Pedagogia do oprimido" e a nos cabe a pergunta: porque o professor age assim? A resposta 

esta na ponta da lingua, como outro dia ouvi uma professora X falar porque muitos (ou quase 

todos) aprendem que e assim que se ensina. Para mim, esta nao e a resposta correta, penso que 

o professor age assim porque acredita que o conhecimento pode ser transmitido para o aluno. 

Ele acredita no "mito da transmissao do conhecimento" - do conhecimento como forma ou 

estrutura; nao so como conteudo. 

Enfim, o professor mediador encontra-se no meio da acao de educar, e ai age, garantindo a 

incorporacao das percepcoes e interpretayoes individuals, das informacoes e conhecimentos 

(dos conteudos, seus e dos alunos), das relacoes com o mundo em que vivemos, num todo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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articulado e significante, que amalgama o conhecimento tornado utii ao fluxo dinamico da 

vida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A P I T U L O 3 - PERCURSO METODOL6GICO E ANALISE D E DADOS 

3.1 Metodologia da pesquisa: estudo de caso 

Segundo Matos, utilizamos o estudo de caso quando selecionamos apenas um objeto de 

pesquisa, obtendo uma grande quantidade de informacoes sobre o caso escolhido. Essa forma 

de investigacao e bastante utilizada nos cursos de pos-graduacao devido a sua facilidade 

operacionai que se proporciona. E como se trata de uma amostra reduzida, isso faz com que 

essa modalidade de pesquisa seja uma das mais populares entre os investigadores. De acordo 

com Matos (2001); 

O estudo de caso e uma pratica simples, que oferece a possibilidade de reducio de 

custos, apresentando como limitacjo a impossibilidade de generalizacao de seus 

dados. (MATOS, 2001, p. 58) 

Segundo Matos, a observacao e muito utilizada porque pode ser associada a entrevista. E diz 

que, para uma pesquisa ser eficaz, temos que observar, compreender o que e essencial e fazer 

o registro. Cuja observacao deve ser orientada por um objeto que deve ser planejado, 

registrado e ligado a proposicoes mais gerais, alem disso, deve ser submetido a controle de 

validade e precisao. 

De acordo com Matos (2001): 

Os registros devem ser feitos, de imediato em um caderno, para nio haver o risco de 

ao fazer anota$Ses depots, deixar escapar dados importantes. Podem ser tamWm 

usadas filmagens, gravadores, maquinas fotogrdficas. (MATOS, 2001, p. 59) 

Segundo Matos, o questionario consiste em uma tecnica de investigacao que, sem a presenca 

do pesquisador. o investigado responde por escrito a um formulario (com questoes) entregue 

pessoalmente ou enviado pelo correio. Cujo instrumento deve possuir um cabecalho 

explicando a pesquisa, os objetivos, a sua importancia, a garantia de sigilo e orientacoes para 

o preenchimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VERSICADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTR0 DE FORMACAO OE PROFESSORES 

BIBUOTECA SET0R1AL 

CAJAZEIRAS - PARAlBA 



De acordo com Matos (2001): 

As quest5es devem ser objetivadas e claras. Podem ser abertas, quando o respondents 

expressa livremente suas opiniSes; fechadas quando as opcSes das respostas sao 

dadas, e mistas, apresentando um fusSo dos dois tipos mencionados. (MATOS, 2001, 

p. 61) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Caracterizacao da escola 

Com o intuito de explorer alguns fatores coincidentes com nossos objetivos de pesquisa, 

escolhemos a Escola Estadual Ensino Fundamental Andre Gadelha para obtermos as devidas 

informacoes. A escola esta localizada a Rua Jose Francisco Vieira de Figueiredo no bairro do 

Areia, na cidade de Sousa - PB. 

O quadro gestor e composto pela diretora, que desenvolve um trabalho em parceria com a 

comunidade, tendo como colaboradora, a vice-diretora e a participacao do corpo docente, que 

por sua vez, e constituido por 40 (quarenta) professores os quais lecionam do 4° ao 9° ano. 

Destes, todos possuem o curso superior e outros especializacoes. Os professores reaiizam o 

planejamento semanal separados por area e orientados pela supervisora. 

A escola possui 900 (novecentos) alunos matriculados nos tres turnos, 06 (seis) vigias, 02 

(duas) secretarias e 01 (uma) supervisora. Sua estrutura fisica e formada por 01 (uma) sala de 

diretoria, 01 (uma) secretaria, 3 (tres) banheiros, 01 (uma) biblioteca, 01 (uma) sala de video, 

12 (doze) salas de aula, 01 (uma) sala de professores, 01 (uma) cantina e 01 (uma) quadra, 

onde acontecem as aulas recreativas. 

A escola funciona a partir do lema: "Educacao e democracia", atuando com total empenho e 

dedicacao. Alem das turmas de Ensino Fundamental I e I I , a escola trabalha com 2 (duas) 

turmas da EJA (Educacao de Jovens e Adultos), com a participacao e a colaboracao das 

professoras, supervisora e auxiliares. 

O objetivo principal da referida escola e preparar o educando para a realidade da vida, 

buscando e primando pela renovacao e qualificacao da educacao oferecida, evidenciando a 

articulacao entre a aprendizagem escolar e valorizacao da cultura local, almejando sempre o 

conhecimento para todos os tins da vida humana. f .t .,_,.,,,„. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A instituicao adota um equiiibrado relacionamento entre "Pais e Mestres". Atraves de 

reunioes realizadas a cada bimestre, aproxima-se entao, a familia dos alunos a escola, por 

sentir que ambas necessitam manter essa parceria para buscar solucionar os problemas 

encontrados, para formacao de cidadaos ativos na sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Analise dos questionarios dos professores e gestor 

Aplicamos um questionario composto por oito questoes abertas a duas professoras e uma 

gestora, no objetivo de colher importantes informacoes acerca do processo ensino-

aprendizagem desenvolvidos na escola. As profissionais envolvidas na pesquisa possuem uma 

faixa etaria de vinte e cinco a quarenta e cinco anos, todas tem curso superior - Pedagogia. 

Perguntado se a gestao escolar tem refletido e analisado sobre o processo de ensino-

aprendizagem, as professoras foram unanimes em dizer que sim. As mesmas salientam que 

sempre que se inicia o ano letivo, toda a organizacao escolar se empenha em discutir sobre os 

problemas de repetencia e reprovacao de alunos do ano anterior. 

Segundo uma professora investigada, 

* tamos sempre analisando e refletindo sobre a realidade do processo ensino-

aprendizagem. Iniciamos o ano letivo com planejamentos onde analisamos 0 resultado 

do ano anterior, pontos positivos e negativos, em que precisamos melhorar, Damos 

continuidade nos horarios reservados para o planejamento por area de estudo, onde 

refletimos continuamente a nossa pratica pedag6gica". (professora) 

Acreditamos que a promocao de uma gestao educacional democratica e participativa esta 

associada ao compartilhamento de responsabilidades no processo de tomada de decisao entre 

os diversos niveis e segmentos de autoridade do sistema educacional. Assim, segundo a 

autora, " A gestao, portanto, e que permite superar a limitacao da fragmentacao e da 

descontextualizacao e construir, pela optica abrangente e interativa, a visao e orientacao de 

conjunto, a partir da qual se desenvolvem ayoes articuladas e mais consistentes". (LUCK, 

2006, p. 43). 

Observa-se que as unidades de ensino poderiam, seguindo estes preceitos de participa^ao na 

gestao escolar, buscar solucoes proprias para seus problemas e, portanto, mais adequadas as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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suas necessidades e expectativas, ja que, segundo Luck, (2006, p. 51), "A gestao educacional 

abrange, portanto, a articulacao do conjunto de atuacoes como pratica social que ocorre em 

uma unidade ou conjunto de unidades de trabalho". 

Indagamos a respeito do desenvolvimento de projetos educacionais que contemplem o 

processo ensino-aprendizagem, a gestora respondeu que a escola tem se preocupado em 

desenvolver projetos que benericiem o rendimento escolar dos aluno, dentre as respostas 

dadas, podemos destacar: 

"A escola tem um projeto em desenvolvimento (Escola em acao), trabalha com o projeto 

"Amigos da escola" e em parceria com a Escola Agrotecnica Federal de Sousa, todas voltadas 

para a melhoria do ensino" (gestora escolar). 

Consideramos extremamente importante o fato de a escola desenvolver projetos que 

valorizem o processo de ensino-aprendizagem, pois, consideramos que para a escola inovar 

suas metodologias de ensino, deve haver uma parceria entre a equipe que forma e a escola, 

seja professor, gestor, aluno, tendo em vista a elaboracao e concretizacao de projetos 

inovadores, voltados para a superacao dos problemas existentes na escola, com reiacao as 

fracasso escolar e na perspectiva de se encontrar solucoes precisas para se promover uma 

educacao de qualidade. 

Ao falar em projeto educacional, se pensa logo na participacao dos segmentos que compdem a 

escola no desenvolvimento de acoes pedagogicas. Isto depende de como a educacao e 

pensada e praticada no contexto escolar. 

Neste sentido, a educacao deve ser uma das maneiras para tornar comum saber, aquilo que e 

comunitario, como bem o trabalho e a vida. Mas pode existir tambem imposta por um sistema 

centralizado de poder, que usa o saber e o controle sobre o saber como armas que reforcam a 

desigualdade entre as pessoas, na divisao dos bens, do trabalho, dos direitos e dos simbolos. 

Destacamos que "Nesse principio estao presentes a exigencia da participacao de professores, 

pais, alunos, funcionarios e outros representantes da comunidade. bem como a forma de 

viabilizaeao dessa participacao: a interacao comunicativa, a busca de consenso em pautas 

basicas". (LIBANEO,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2004, p. 143). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sabemos que as escolas publicas passam por sen as dificuldades, o investimento do poder 

publico e insatisfatorio para que se ofereca um ensino de qualidade, falta desde estrutura 

fisica, materials didaticos e ate a orientacao pedagogica para os professores, quando se trata 

de professor alfabetizador a situacao fica ainda mais complicada, vejamos alguns relatos. 

Ao perguntarmos sobre a necessidade de se investir em estrategias didaticas, as professoras 

responderam o seguinte; 

"E necessario e urgente que os professores invistam no planejamento didatico, sem ele vamos 

continuar com a educacao falida. Atribuo o insucesso da educacao a falta de planejamento", 

(professora A). 

A professora B afirmou que, "Os alunos sao estimulados pelos desafios que lhe sao lancados 

da informacao dada pelo professor, informacoes que devem despertar a curiosidade do 

educando". A docente destacou ainda que sempre procura levar melhor para seus alunos, no 

sentido de que possam aplicar estes conhecimentos na sua vida cotidiana. 

Desta forma, acreditamos que as professoras questionadas, tem noeao e consciencia da 

necessidade de inovacao de suas praticas de ensino, tendo em vista o desenvolvimento do 

aluno nos ambitos: cognitivos, sociais, culturais e a conquista da autonomia. 

Segundo destacam as professoras, a escola tem investido muito na questao da pesquisa, que 

de fato facilita muito o trabalho do professor e favorece sem duvida a aprendizagem dos 

educandos. Neste sentido. Perez ressalta a importancia de seu um professor pesquisador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Formar professores-pesquisadores de sua prdpria pratica e colocar em diatoeo os, 

saberes produzidos na pratica cotidiana da sala de aula com a pesquisa academica. 

Saberes praticados, fazeres pensados, articulaflo pratica-teoria-pratica que abre outras 

perspectivas de compreensao do trabalho e da profissao docente tanto para o 

pesquisador-professor, quanto para o professor-pesquisador. (2003, p. 119). 

A partir desta concepcao, podemos entender que a professora evidencia sobretudo o 

planejamento escolar, como sendo ele o responsavel pela qualidade da educacao. Sabemos 

que nao podemos isolar um problema do outro, pois, sao muitos os problemas responsaveis 

pelo fracasso ou insucesso educacional no nosso pais, entretanto, o ponto de vista desta 

professora serve-nos de reflexao sobre a necessidade urgente de uma melhor organizacao do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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processo de planejamento escolar, que sem duvida e fundamental para se promover a 

qualidade no processo ensino-aprendizagem. 

A diversificacao didatica deve ser sempre bem planejada. segundo a professorazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B: "Procuro 

diversificar minha metodologia na medida do possivel: trabalho leitura e escrita atraves de 

textos retirados de jornais e revistas; uso dinamicas; trabalho em grupo; excursoes, pesquisas 

e etc", Esta professora garante que diversificacao didatica e o que nao falta em suas aulas, 

aeixa ciaro ainda que tudo e pianejado antecipadamente para que o alcance dos objetivos 

sejam possiveis. 

Falando em diversificacao didatica, Veiga (2006) afirma que para se considerar que a 

inovacao torna-se edificante, faz-se necessario partir da ideia de que suas bases 

epistemologicas estao assentadas no carater emancipador e argumentativo da ciencia 

emergente. 

Neste sentido, a Didatica deve ser encarada como inovacao edificante a partir da pratica 

renovadora de ensino, bem como, na discussao critica dos assuntos de natureza pedagogica, 

para isto, os centros de formacao de professores devem buscar a formacao do professor, 

evidenciando sua politizacao, incorporando a analise da intencionalidade do processo 

educativo, as condicoes de trabalho e a compreensao do professor como um profissional, 

levando em conta o seu papel social. 

Questionamos sobre quais as principals atitudes tomadas diante do fracasso escolar dos alunos 

em determinados conteudos, as professoras afirmaram em linhas gerais que investem na 

diversificacao de metodologias. Vejamos a fala das mesmas: 

"Ao perceber que um determinado aluno nao obteve exito em determinado conteudo ou 

disciplina, procuro investir mais em atividades que despertem o interesse e um melhor 

desempenho do aluno" (professora A). 

"As atividades tomadas sao: em primeiro lugar chamar o aluno para uma conversa, saber dele 

o porque deste fracasso. Segundo: chamar os pais e conversar sobre o que esta acontecendo 

com seu filho. Terceiro: melhorar a metodologia. (professora B). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 0 



Ao perguntarmos sobre a reiacao entre formacao e pratica docente, podemos destacar a 

seguinte afirmacao: 

•iao basta termos apenas uma boa formacao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 fundamental que saibamos de fato 

como lidar no dia a dia com nossos alunos. Sabemos que naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 nada f lc i l lidar com 

pessoas diferentes ao mesmo tempo que tem costumes diferentes, mas, e preciso estar 

bem preparado para encarar estas adversidades e fazer o melhor em prol da boa 

educacao. (professora C) 

Desta forma, entendemos que a professora esta clente do seu papel na educacao dos seus 

alunos. E importante salientar que, assim como destaca a professora, nao e a simples 

formacao do professor que vai garantir a melhor qualidade na educacao dos alunos, mas, a 

postura do docente diante dos desafios didaticos impostos a ele. 

Diante disto, entendemos que alfabetizar nao e tarefa facil. Diante do complexo processo de 

alfabetizacao e que defendemos a necessidade de uma formacao especifica e de qualidade que 

profissionalize o professor alfabetizador, que o prepare e valorize. 

"Com muita frequencia somos levados a acreditar que a pratica docente depende diretamente 

da formacao que os professores recebem". (ASSUNCAO, 1996, p. 63). 

Perguntamos finalmente a respeito dos resultados mais significativos, percebidos apos o uso 

de novas estrategias de ensino. Vejamos as respostas: 

"Quando utilizo metodos e meios mais simples porem eficazes, trabalhar assuntos que estao 

bem proximos da realidade da minha turma, os resultados sao bem melhores, pois sao coisas 

do interesse deles e com certeza eles participam mais" (professora A) "percebo que os alunos 

se tornam autonomos e sao confiantes em si mesmos. Eles trazem. de casa, noticias de jornais 

ou revistas baseado no que foi estudado. O estimulo pela leitura, por trabalhos em grupo, 

testos informativos e desempenho nas notas, etc". 

Desta forma, compreendemos que ha um melhor significado na aprendizagem do aluno 

quando o professor diversifica sua metodologia. Quando se trabalha a realidade do aluno, 

como o exemplo dado pelas docentes, se valoriza mais a educacao popular, a cultura do aluno 

e levada em consideracao, e isto acaba motivando aos alunos a se interessarem pela aula e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pela aprendizagem, pois e feita de forma inovadora, saindo mais do tradicionaiismo escolar, 

que ainda esta tao presente na maioria das escolas publicas do nosso pais. 

3.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise do Estagio 

Durante o estagio realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental Andre Gadelha foi 

possivel observar alguns pontos importantes quanto ao desempenho escolar dos alunos diante 

da aplicacao das tarefas correspondentes aos pianos de aula elaborados. 

Nas primeiras aulas se deu a soeializacao da turma, embora algumas criancas ja se 

conhecessem foram realizadas varias atividades com esta finalidade, as dinamicas trabalhadas 

em muito favoreceram para que as criancas se descontraissem e ficassem a vontade com as 

professoras. Testes de sondagem da aprendizagem foram realizados com os alunos e pode-se 

detectar alguns dificuldades, principalmente de leitura e escrita. Criancas entre sete e oito 

anos, vindos das turmas de educacao infantil, mas que pared am estar vindo a escola pela 

primeira vez, esta realidade deve necessariamente ser superada a partir da intervencao do 

educador que lida com problemas desta natureza. 

As turmas de 3 a serie, que foi a turma escolhida para nossa pesquisa, passa por inumeras 

dificuldades, principalmente a falta de material didatico, como stencil para rodar as 

atividades. Ensinar exige muita criatividade, dinamicidade por parte do educador, sua 

interacao com o aluno, seu entusiasmo, sua atitude confiante encorajadora fazem toda a 

diferenca no processo de ensino-aprendizagem. Decodificar letras e numeros ja e por si so 

muito dificil para a crianca e se alem dessa dificuldade o professor nao estiver envolvido com 

o aluno os problemas tendem a se agravar. 

Outro fator que contribui muito para as dificuldades das criancas e a falta de 

acompanhamento em casa, como sao criancas carentes, na maioria das vezes, os pais sao 

analfabetos e nao tem condicoes de pagar aulas de reforco, alguns estao fora de faixa etaria, 

alunos retidos, o que torna o nosso trabalho ainda mais complexo. 

Trabalhamos muito a oral idade atraves de musicas, poemas, contos, trabalhamos tambem a 

expressao corporal na aula de recreacao, utilizamos ainda diferentes jogos educativos, como: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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jogo da memoria, baralho silabico, domino com palavras e desenhos entre outros, o resultado 

foi bastante positivo, as criancas se divertiam e ao mesmo tempo desenvolvia suas habilidades 

escolares. 

Foram trabalhados diferentes textos, a exemplos: "A cigarra e a formiga", "Africa de todos 

nos", que teve uma boa repercussao apos a leitura e debate na sala de aula, onde os alunos 

puderam discutir sobre a importancia da solidariedade, da amizade e da hospitalidade e ao 

mesmo tempo, exercitar a interpretacao textual, alem de livros didatico, revistas, jornais, 

historias infantis etc, vale salientar que os livros didaticos trazem consigo uma infinidade de 

assuntos, mas que muitas vezes nao sao tao explorados pelos educadores, no maximo 

solicitam que os alunos leiam e respondam uma serie de perguntas pre-elaboradas que nao 

exercitam a capacidade critica nem a autonomia interpretativa dos educandos. 

A leitura, quando bem elaborada e discutida em conjunto em sala de aula, Integra o individuo 

ao meio em que vive, pela oportunidade que da de maiores realizacoes pessoais, e porque 

saber ler e uma necessidade basica na vida do mesmo. 

Concordamos com Orlandii (1988), quando afirma que a maneira como as pessoas aprendem 

a ler influencia no mundo da leitura para toda a vida, sendo fundamental a presenca do 

professor nesse processo que sabe reconhecer em cada aluno suas qualidades e habilidades 

para as leituras, assim como suas experiencias e leituras de mundo. 

Desta forma, acreditamos que as praticas rotineiras devem ceder espacos para a renovacao 

didatica, uma vez que, mesmo que se utilize textos didaticos, que sejam explorados da melhor 

forma possivel em sala de aula, despertando a capacidade interpretativa dos educandos, a 

exemplo da cancoes "Xote ecologico de Luiz Gonzaga", retirada de um texto didatico, esta 

musica, ao ser trabalhada no estagio, fez as criancas captarem informacoes de suma 

importancia para a vida em sociedade, conteudos que sao uteis para o desenvolvimento 

cultural e social das criancas e exaltam os aspectos regionais existentes. Utilizamos tambem 

alguns materiais como mapas, enciclopedias para trabalharmos a geografia do Brasil, dando 

enfase a geografia local e aos aspectos naturais do estado paraibano, as criancas 

demonstraram muito prazer pela aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O desafio que se coloca para o educador do presente seculo e exatamente no que se refere a 

seguranca teorico-metodologica, a reflexao sobre a propria pratica, a busca por cursos de 

formacao continuada, investimento mais que necessario para a construcao da identidade 

profissional, a superacao das dificuldades encontradas no cotidiano da sala de aula, a tomada 

de consciencia individual, a busca por caminhos que priorizem c construcao do conhecimento 

de tal maneira que seus esforcos se reflitam positivamente na aprendizagem dos alunos. 

Assim, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escola nSo pode se contentar com uma leitura mecSnica e desestimulante. A 

escola pode e precisa comprometer-se com muito mais do que isso. Ela pode e 

precisa comprometer-se com uma leitura mais abrangente, critica, inventiva. So 

assim estara ensinando aos seus alunos a usar a leitura e os livros para viver melhor. 

(LAJOLO e Z1LBERMAN, 2001, p. 65). 

Trabalhamos a matematica de forma ludica, utilizamos materiais reciclaveis para 

confeccionarmos as figuras geometricas e assim exercitar a capacidade matematica e o 

raciocinio Iogico dos alunos. Desta forma, cada aula passou a ser mais interessante menos 

monotona e bem mais "cansativa" para a professora que fica a todo o tempo se 

movimentando. mas o melhor e que o objetivo das aulas foram alcancados com sucesso. 

Com reiacao as aulas de Ciencias, trabalhamos assuntos bastante importantes como o corpo 

humano, utilizando varias formas de orientar aos alunos acerca das particularidades do corpo 

hum ano. 

Ao longo do estagio, compreendemos que precisamos nos conscientizar das influencias socio-

culturais na hora de avaliarmos as dificuldades dos nossos alunos para so entao definirmos as 

melhores estrategias para atingirmos nossos objetivos. 

Ser educador no tempo atual e renovar as praticas pedagogicas a partir de reflexoes feitas a 

cada dia no cotidiano escolar, sabendo selecionar as melhores alternativas de ensino, 

mudando o que tiver de ser mudado e dando continuidade as praticas pedagogicas que 

despertem o senso critico e a autonomia dos educandos. 

Mesmo diante das inumeras dificuldades, nao se pode abrir mao de uma renovacao escolar e 

de um esforco a mais por parte do educador. 

Ao falarmos sobre estes aspectos, entendemos que o processo educativo deve trabalhar seu 

conteudo basico para "criar novas disposicoes mentais nas criancas, capazes de inseri-las zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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melhor em sua contextura historico cultural", (FREIRE, 1996). Todos devem compreender o 

contexto e saber intervir de forma transformadora no sentido do crescimento humano da 

sociedade e do ser humano. Intervindo sempre na direcao das mudancas de ordem social, que 

e o que Paulo Freire tanto evidenciava em suas obras e atitudes enquanto educador consciente 

dos problemas e das possiveis saidas que a educacao podia oferecer era meios aos conflitos 

sociais existentes. 

Vivemos numa sociedade que precisamos cada vez mais do conhecimento. Para Demo (2004, 

p. 10) "A sociedade humana sempre foi sociedade do conhecimento". O professor e sem 

duvida nenhuma o responsavel por parte desse conhecimento, ele e a figura estrategica e 

decisiva na construcao do conhecimento, precisa nao so renovar seus conhecimentos e 

essencial reconstrui-lo. Conforme Demo (2004, p. 11) 

EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fundamental saber reconstruir o conhecimento com mao propria. A definic&o ot 

professor inclina-se para o desafio de cuidar da aprendizagem, nao de dar aula, 

professor e quem, estando mais adiantado no processo de aprendizagem e dispondo 

de conhecimentos e praticas sempre renovados sobre a aprendizagem, e capaz de 

cuidar da aprendizagem na sociedade, garantindo o direito de aprender. Professor e" o 

eterno aprendiz, que faz da aprendizagem sua profissao. 

Em regra, os professores hoje "dao aula", agora pergunto: "Como e essa aula?" o professor 

fala, e o aluno escuta. O professor dita e o aluno copia. O professor decide o que fazer e o 

aluno executa. O professor ensina e o aluno "aprende". 

Se alguem for realmente observar uma sala de aula, hoje, falaria como Paulo Freire, em 

Pedagogia do oprimido" e a nos cabe a pergunta: porque o professor age assim? A resposta 

esta na ponta da lingua, como outro dia ouvi uma professora X falar porque muitos (ou quase 

todos) aprendem que e assim que se ensina. 

Para mim, esta nao e a resposta correta, penso que o professor age assim porque acredita que 

o conhecimento pode ser transmitido para o aluno. Ele acredita no "mito da transmissao do 

conhecimento" - do conhecimento como forma ou estrutura; nao so como conteudo. 

Surge entao, como tarefa principal dos educadores e das educadoras, escolares ou nao, no 

interior dessa percepcao, a "dialogacao com a nossa realidade ou o nosso contorno social e 

historico, quais os objetivos fundamentals do nosso espaco e de nosso tempo. Neste sentido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Nao importa o tamanho dos nossos obstaculos, mas o tamanho da motivacao que temos para 

supera-los". (CURY, 2003)'. E essa motivacao que precisamos para inovar e fazer progredir a 

educacao brasileira, nao limitando nossas praticas a meras repetieoes didaticas que se faziam 

ha decadas, mas, procurer sempre atualizar nossos conhecimentos enquanto educadores, 

conscientes das peculiaridades do seculo X X I . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERACQESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FINAIS 

0 presente estudo evidenciou ainda mais a necessidade de termos nas escolas piiblicas 

professores qualificados preparados para trabalhar dentro da realidade educacional a qual esta 

inserido e dispostos a mudar essa realidade, se auto-avaliando, refletindo sua pratica 

pedagogica, nao desistindo de seus ideais. Hoje podemos compreender melhor as dificuldades 

de aprendizagens dos alunos, com um olhar sensivel as suas limitacdes, buscar solucionar 

estas dificuldades nao precisamos ficar presos a experiencias frustradas ou procurar culpados 

pela deficiencia do aluno que chegou a primeira serie sem estar devidamente preparado. O 

mais importante e desempenhar com responsabilidade e compromisso o papel de mediador e 

facilitador da aprendizagem, fazer o quanto possa para levar o aluno a ter sucesso. 

As experiencias do estagio abriu nossos olhos para muitos pontos que ate entao nos passava 

desapercebido, por exemplo, aquela crianca que esta sempre num canto da sala, solitaria, 

calada, por que ela tem esse comportamento? Entao nos aproximamos e percebemos a 

carencia daquela crianca, carencia de tudo, afetiva alimenticia; ou ainda, aquela crianca 

inquieta, sem concentracao, violenta, aparentemente desinteressada e de repente percebemos 

que sao criancas apenas na idade e no tamanho, mas que desde cedo enfrentam problemas de 

"gente grande", e diante desta realidade que precisamos ter uma boa formacao para sabermos 

como trazer esse aluno para o meio, caso contrario, estaremos promovendo a exclusao e o 

fracasso escolar. 

Aprendemos que um olhar diferenciado pode mudar e facilitar o nosso trabalho enquanto 

alfabetizadoras desde a elaboracao das atividades, a escolha de portadores de texto ate a nossa 

forma de ver e sentir o nosso aluno, a crianca que passara todo o ano letivo ao nosso lado e 

que depende da qualidade do nosso trabalho para se desenvolver bem na sociedade a qual faz 

parte. 

Evidenciou-se ainda com a experiencia do estagio o quanto um professor devidamente 

qualificado faz a diferenca para que a aprendizagem do aluno aconteca mais facilmente, nao 

so a metodologia na transmissao dos conteudos mas a propria postura da alfabetizadora diante 

dos alunos, sua seguranca teorica tem poder transformador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VERSICADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 47 

CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMACAO DE PROFESSORES 
BIBU0TECASET0R1AL 

CAJAZSRAS • PARAfBA 



Em caso contrario. a nao formacao de qualidade do professor pode atrapalhar ou mesmo 

prejudicar o processo de aprendizagem dos alunos, uma vez que ensinar implica investir no 

conhecimento previo dos alunos, valorizar seus saberes aperfeicoando-os e ampliando-os, 

desta forma, como um professor vindo de uma formacao insatisfatoria dar conta de realizar 

um bom trabalho? A resposta infelizmente e negativa, ninguem oferece aquilo que nao tem. 

Quando nao se participa de uma formacao qualificada fica impossivel se oferecer um ensino 

de qualidade. 

Durante o estagio foi possivel observar criticamente nossa propria pratica pedagogica e nosso 

procedimentos metodologicos. Percebemos ainda, a necessidade de revermos nossa formacao 

inicial e de buscar a formacao continuada. Deste modo, sabemos que e preciso aprimorar 

nossos conhecimentos, observar onde erramos e procurar acertar. Neste estagio foi possivel 

renovar conceitos e mudar atitudes. Consideramos o resultado bastante positivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXOS - QUESTIONAMO 

NOME: 

IDADE: 

TEMPO QUE TRABALHA NA EDUCACAO: 

FORMACAO: 

GESTOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) A gestao escolar tem analisado e refletido sobre o processo de ensino-aprendizagem? 

2) Pelo que voce percebe, ha a necessidade de os professores investirem em estrategias 

didaticas para a melhoria do processo ensino-aprendizagem? 

3) A escola tem desenvolvido algum projeto educacional que contemple a reiacao ensino-

aprendizagem? 

4) Para o gestor, o que e necessario para o bom funcionamento do ensino na escola publica? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXOS -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QUESTIONARIO 

NOME; 

IDADE: 

TEMPO QUE TRABALHA NA EDUCACAO; 

FORMACAO: 

PROFESSOR 

1) Suas praticas tem favorecido o processo ensino-aprendizagem? Justifique. 

2) Voce tem investido em metodologias diversificadas que colaborem a melhor exposicao do 

ensino? Cite alguns exemplos. 

3) Quais as principals atitudes tomadas diante do fracasso escolar dos alunos em determinados 

conteudos ou disciplinas? 

4) Se voce utiliza novas metodologias no ensino, quais os resultados mais significativos que 

voce percebe? 

5) Identifique a reiacao entre formacao e pratica docente? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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