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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho teve como objetivo discutir as contribuiedes da psicologia do desenvolvimento 

no processo de aprendizagem, tomando como base a Teoria do Desenvolvimento Cognitivo 

desenvolvida por Jean Piaget que ressalta a genese da inteligencia humana. Para tanto, este 

nao abrange um resumo da vasta obra deste autor, mas sim, fatores considerados necessarios a 

construcao e desenvolvimento da aprendizagem decorrentes do processo intelectual dos 

educandos no contexto da sala de aula. Na metodologia contou-se com a pesquisa de campo e 

a pesquisa explicativa atraves de uma abordagem qualitativa dos dados. Recorreu-se tambem 

a outras fontes documentais de pesquisa, como as memorias e narrativas, construidas durante 

o desenvolvimento deste. Como locus de conhecimento com vistas a aproximaeao da 

realidade analisada, pode-se acrescentar que as experiencias vivenciadas nesse periodo 

possibilitaram, em meio aos resultados obtidos, a constataeao dos estudos de Piaget, sobre a 

variacao das habilidades e competencias do sujeito em determinado momento de evolucao do 

pensamento humano, ao tratar neste caso, das dificuldades apresentadas por alguns alunos a 

resolucao das atividades propostas na sala de aula, como possibilitou, em meio a esses 

problemas de aprendizagem, melhorias na elaboracao de novas estrategias e subsidios a 

realizacao de aulas mais dinamicas e atraentes, estas pautadas pela relacao efetiva entre a 

teoria e pratica desenvolvida no contexto escolar. Concluiu-se assim, a importancia do 

conhecimento previo do educador com relacao a capacidade de pensar e conhecer da crianca, 

considerando as diversidades de aspectos que marcam o ritmo de desenvolvimento e 

aprendizagem, mediante a elaboracao e realizacao de certas atividades desenvolvidas pelos 

professores na sala de aula, o que nos propoe refletir, de forma mais intensa, sobre a 

construcao do conhecimento epistemologico, em meio ao processo de construcao e 

reconstrucao do conhecimento que define o sujeito enquanto ser ativo e participante do seu 

processo de desenvolvimento intelectual. 

Palavras-chave: Teoria do Desenvolvimento Cognitivo. Aprendizagem. Sala de aula. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This study aimed to discuss the contributions of developmental psychology in the learning 

process, based on the Theory of Cognitive Development Jean Piaget developed by 

underscoring the genesis of human intelligence. Therefore, this does not include a summary of 

the extensive work of this author, but rather factors considered necessary to build and develop 

the learning from the process of the students in the intellectual context of the classroom. In the 

methodology counted on the field survey and explanatory research through a qualitative 

approach. It also appealed to other sources of documentary research, such as memories and 

narratives, built during its development. As a locus of knowledge with the intention of 

bringing of reality, one might add that the experiences during this period allowed, amid the 

results, the findings of Piaget's studies on the variation of skills and competencies of the 

subject at some point in evolution of human thought, dealing with this case, the difficulties 

presented by some students to the resolution of the proposed activities in the classroom as 

possible, in the midst of these learning problems, improvements in the development of new 

strategies and subsidies for conducting classes more dynamic and engaging, guided by these 

effective relationship between theory and practice developed in the school context. It was thus 

concluded, the importance of prior knowledge of educators concerning the ability to think and 

know the child, considering the diversity of aspects that set the pace of development and 

learning by developing and carrying out certain activities developed by teachers in the room 

classroom, we propose reflect more fully on epistemological knowledge building, through the 

process of construction and reconstruction of knowledge that defines the subject as being 

active and participating in the process of intellectual development. 

Keywords: Theory of Cognitive Development. Learning. Classroom. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo direcionara urn olhar sobre "As contribuicoes da psicologia do 

desenvolvimento no processo de aprendizagem" para proporcionar a escola e, em especial ao 

educador, novos conceitos sobre a construcao do conhecimento cognitivo, do pensar e 

conhecer da crianca, a partir do nivel de compreensao de cada uma, como forma de 

valorizacao, enquanto ser ativo e participante do seu processo de desenvolvimento. 

O mesmo tem como objetivo analisar o nivel de compreensao da crianca no contexto 

da aula, bem como a capacidade da crianca de se desenvolver mediante as atividades 

trabalhadas na sala de aula, investigando a relacao professor-aluno nesse contexto escolar. 

Ambos contribuirao para um melhor esclarecimento das dificuldades de aprendizado e das 

relacoes interpessoais existentes no ambiente escolar a ser anaiisado. 

Este estudo se desenvolvera a luz da teoria Epistemologica Genetica de Jean Piaget, 

mediante sua reflexao sobre a genese da inteligencia humana, proposta em seu vasto campo 

de pesquisas. A partir destas reflexoes, a opcao e trabalhar com a problematical Sera que as 

atividades desenvolvidas na sala de aula favorecem, ou nao, o processo de aprendizagem do 

educando? 

Elaboracao do estudo 

O motivo da escolha desse tema para a realizacao do estudo, relaciona-se com as 

primeiras experiencias adquiridas na disciplina de pratica I , no periodo 2009.1. Na 

oportunidade foi realizada a caracterizacao de uma escola, a escolher, da rede publica desta 

cidade, com o intuito de conhecer aspectos do funcionamento da mstituicao, desde a 

quantidade de aluno e funcionarios, condî oes financeiras, metodos de ensino, tecnicas de 

avalia?ao, como tambem os principals problemas que ocorrem na instituigao escolar 

analisada. A instituicao escolhida para essa caracterizacao foi a Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Desembargador Boto, localizada na Rua Higino Tavares, Cajazeiras-Paraiba. Na 

mesma foram constatados problemas que desviam o progresso educacional de seus 

educandos. Nesse sentido, partindo da hipotese de que o professor nao esta preparado para 

atender a diversidade de aspectos que marcam o ritmo de desenvolvimento e a aprendizagem 



de seus educandos, surgiu a necessidade de ampliar os conhecimentos relacionados a 

capacidade de pensar e de conhecer das criancas dentro do espaco escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vida Academica 

Como graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia, tenho a oportunidade de 

cursar disciplinas bem interessantes e que chamam a atencao de estudantes que desejam 

aprofundar conhecimentos sobre o processo de aprendizagem na escola. Dentre estas 

disciplinas destaca-se a Psicologia que da suporte teorico e experimental a qualquer reflexao 

que se deseje realizar no campo educacional. Por essas razoes, ao longo da vida academica, 

pude perceber a influencia que o ambiente escolar traz a aprendizagem dos alunos, bem como 

as contribuicoes que a Psicologia oferece, quando se quer aprofundar a relacao entre professor 

e aluno no processo de crescimento social. Dai, a escola da tematica para este estudo esta 

associada, de certa forma, a minha admiracao pela psicologia. 

Portanto, destaca-se a importancia de um espaco escolar que estabeleca a construcao 

do conhecimento como seu objetivo principal, enquanto ambiente de ampla reflexao, 

favorecedor do desenvolvimento cognitivo do educando, no qua! o professor esta consciente 

do seu papel de educador, nao como mero transmissor de conhecimentos, mas sim, como 

mediador. As atividades realizadas na sala de aula, os conteudos selecionados, os metodos de 

trabalho, dao oportunidades de aprendizagem aos educandos, considerando o nivel de 

compreensao de cada um, respeitando suas capacidades de desenvolvimento. 

Estrutura da monografia 

Em sua estrutura a monografia esta definida em quatro capitulos, seguidos da 

conclusao e das referencias bibliograficas. 

No primeiro capitulo, aborda-se o percurso metodologico acerca do local e sujeitos da 

pesquisa, dos recursos e instrumentos de coletas de dados utilizados, sobre o tipo de pesquisa 

definida para este estudo e sua abordagem, como tambem a utilizacao de fontes teoricas 

construidas durante o Estagio Supervisionado em Docencia. 



No segundo capitulo, enfocam-se as concepcoes de Piaget sobre a aprendizagem, 

explorando os conceitos biologicos basicos que explicam a construcao do conhecimento 

epistemologico. 

No terceiro capitulo, apontam-se situacoes de representacao da aprendizagem, 

mediante a analise de dados, visando compreender a partir do posicionamento dos alunos, 

alguns fatores e processos psicologicos que justificam o m'vel de desenvolvimento, de 

capacidades e dificuldades apresentadas pelos mesmos no contexto da aula. Percebe-se 

tarn bem a necessidade de reflexoes mais profundas sobre a importancia da interacao professor 

e aluno no ambito escolar. 

No quarto e ultimo capitulo, abordam-se algumas reflexoes que permitem perceber a 

importancia do Estagio Supervisionado na formacao academica no Curso de Pedagogia. Para 

tanto, busca-se nas experiencias vivenciadas durante o processo formativo, a fundamentacao 

para dinamica entre teoria e pratica na formacao efetiva do professional enquanto 

possibilitador de conhecimentos. 



CAPITULO I 

1. PERCURSO METODOLOGICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo, abordam-se aspectos importantes empregados no decorrer desse 

estudo, na perspectiva de construir o percurso metodologico mais apropriado para o bom 

desenvolvimento. Explicitam-se os sujeitos e local da pesquisa, em seguida os instrumentos 

de coleta de dados, metodos e recursos acerca do local e sujeitos da pesquisa, do tipo de 

pesquisa realizada, posteriormente sobre o tipo de abordagem mediante a coleta de dados e 

por ultimo sobre o Portfolio e o Diario de Campo como fontes de pesquisa construidas 

durante o Estagio Supervisionado em Docencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UtMiVtrKo' 
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1.1 Sujeitos e local da pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida atraves de uma entrevista realizada com alunos da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Desembargador Boto, localizada na Rua: Higino Tavares, 

Centro, Cajazeiras-Paraiba. Foram entrevistados 10 alunos, os quais representaram uma 

amostra de 10% do total de trinta alunos de uma sala de aula do 3° ano, do ensino 

fundamental. Estes, por sua vez, sao classificados como os sujeitos desta pesquisa, o alvo 

principal a ser analisado. Como afirma Gonsalves, "Os sujeitos da pesquisa se referem ao 

universo populacional que voce privilegiara, as pessoas que fazem parte do fenomeno que 

voce pretende desvelar" (2001, p. 70). 

1.2 Instrumentos de coleta de dados 

Os procedimentos operacionais de coleta de dados foram, a observacao e a entrevista 

semi-estruturada, ambas de fundamental importancia para a pratica deste estudo. 

A observacao, segundo Severino (2002) "E todo procedimento que permite acesso aos 

fenomenos estudados" (p. 125). Esta nos possibilitara uma visao mais detalhada do espaco 

escolhido para a realizacao deste estudo. 

A entrevista semi-estruturada possibilitara um contato maior do entrevistador com o 

entrevistado, sendo que o entrevistador nao deve influenciar no discurso do entrevistado. 

Novas perguntas podem ser formuladas a partir da resposta do entrevistado, nesse caso, o 

aluno. Assim, "Essa e uma entrevista mais aberta que a estruturada, o que possibilita maior 

flexibilidade nas respostas e a obtencao de falas que podem enriquecer ainda mais a tematica 

abordada" (MATOS, 2002, p. 63). 

Num segundo momento, ao retornar ao local da pesquisa, foram realizados 

procedimentos de coletas de dados, desenvolvidos atraves de observacoes a realidade escolar 

e a propria sala de aula, como tambem de entrevistas formuladas ao professor e aos alunos, os 

quais nos possibilitaram um melhor esclarecimento sobre o processo de ensino e 

aprendizagem mediante as praticas desenvolvidas pelos professores e o desempenho dos 

alunos no processo de construcao do conhecimento. A opcao por essa abordagem qualitativa 

concentra nossa atencao em fundamentos epistemologicos de desempenho escolar. Sendo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN1VLRS', • - -
DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L&l •• 

CENTRQDt '0:' * 



13 

assim, as informacoes so vieram contribuir corn a elaboracao e organizacao dos pianos de aula 

propostos durante a realizacao do Estagio Supervisionado em Docencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Tipo de pesquisa 

Trata-se de um estudo de carater explicativo, quando esta buscara identificar possiveis 

causas que norteiam o bom desenvolvimento intelectual dos alunos no ambiente escolar. 

Portanto, "a pesquisa explicativa pretende identificar os fatores que contribuem para 

ocorrencia e o desenvolvimento de um determinado fenomeno" (GONSALVES, 2001, p.68). 

Trata-se tambem de uma pesquisa de campo, que de acordo com Gonsalves e "[...] o 

tipo de pesquisa que pretende buscar a informaclo diretamente com a populacao pesquisada. 

A pesquisa de campo e aquela que exige do pesquisador um encontro mais direto com o 

sujeito [...]" (p.68). Deste modo, a pesquisa sera desenvolvida no meio ao qual o objeto de 

estudo se encontra, o que possibilitara uma melhor compreensao sobre os aspectos que 

envolvem o problema estudado. 

1.4 Abordagem da pesquisa 

Mediante a aplicacao da entrevista, os dados coletados serao abordados atraves da 

analise qualitativa, os quais darao destaque aos significados positivos ou negativos, indicados 

pelos alunos participantes do quadro de entrevistados. A pesquisa qualitativa, segundo 

Gonsalves "[...] preocupa-se com a compreensao, com a interpretacao do fenomeno, 

considerando o significado que os outros dao as suas praticas [...]" (p.69). Nessa perspectiva, 

a pesquisa proporcionara uma interpretacao mais detalhada sobre a complexidade do 

problema analisado. 

1.5 O Portfolio e o Diario de Campo: Fontes documentais construidas no 

Estagio Supervisionado em Docencia 

Durante o Estagio Supervisionado em Docencia, construiram-se como fontes de 

pesquisa documentais, o portfolio e o diario de campo. a partir das vivencias e experiencias do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UNiVEKS 

DECAM-,/ _ -c ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO 0E F'J" ' ~ X 
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cotidiano da sala de aula. No portfolio consta o planejamento de todas as aulas desenvolvidas 

durante o periodo referente, desde os objetivos, procedimentos, fechamentos, avaliacao e 

recursos utilizados a realizacao, apresentando atividades como jogos, brincadeiras, entre 

outros elementos, que favorecem a uma aula mais construtiva. O diario de campo, por sua 

vez, foi construido a partir dos registros narrados diariamente no decorrer das aulas, este 

aborda os momentos mais importantes da realizacao das atividades, que ficaram marcados na 

mem or i a, e que sendo escritos servem como referencias para fundamentacao e 

enriquecimento teorico deste estudo. 

Nesse sentido, entende-se que "a memoria e a principal fonte dos depoimentos orais e 

ha ligacao direta entre o tempo e a historia, com o objetivo de construir ligacoes entre as 

fontes ou documentos, que podem subsidiar na pesquisa ou formar acervos para os centres de 

documentacao e de pesquisa" (SANTOS, 2007, p. 2). 

Portanto, os procedimentos oferecidos por meio da historia cultural, possibilitam 

destacar o resgate de informacoes importantes sobre determinado assunto inclusive da pessoa 

do educador na historia de vida e na sua atuaeao professional, dando subsidios teoricos 

metodologicos para o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa em educacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IMVER5" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DE CAf,-! 
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CAPITULO II 

2. A PSICOGENESE DOS CONHECIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nas ultimas decadas, vem se discutindo muito sobre o processo de desenvolvimento e 

de aprendizagem e tambem sobre as contribuicoes da Psicologia do desenvolvimento, bem 

como as implicacoes entre esse processo e o ensino. 

O processo de evolucao do pensamento humano muda lentamente, do nascimento ate a 

maturidade, sendo evidentes as variedades do pensamento de um sujeito para outro, a partir da 

forma como ve o mundo e como o assimila, caracterizando o desenvolvimento cognitivo em 

um processo continuo e progressive 

Sendo assim, neste capitulo abordam-se alguns aspectos importantes, inicialmente, 

sobre a concepcao epistemologica de Jean Piaget, em seguida, sobre a construcao do 

conhecimento epistemologico e, para finalizar, sobre o processo de equilibracao, 

desenvolvimento e aprendizagem. 
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2.1 Jean Piaget: a Epistemologia Genetica 

E bem sabido que Jean Piaget, biologo suico, tornou-se psicologo ao recorrer a 

psicologia para desenvolver estudos sobre a construcao do conhecimento que venha responder 

as questoes epistemologicamente ligadas ao desenvolvimento intelectual do homem, sendo 

assim, torna-se necessario situarmos este estudo no contexto da Psicologia Genetica, para 

saber como o homem constroi conhecimento mediante a sua relacao com a realidade. Neste 

sentido, entendemos que: 

o conhecimento e um processo e, como tal, deve ser estudado em seu devir 
de maneira historica. P6 isto, sua epistemologia nao se contenta com a 
resposta a pergunta "como e possivel o conhecimento?"; tenta, alem disso e 
sobretudo, estudar como muda e evolui o conhecimento (COLL; MARTI, 
2004,p.45). 

Define-se Epistemologia Genetica como o estudo da origem do conhecimento, 

origina-se de episteme que significa conhecimento, logia que e estudo e genese que vem de 

origem. A teoria psicogenetica, definida por Piaget, e concebida com o objetivo de examinar o 

sistema cognitivo desde a sua origem na mais tenra infancia, para analisar como o homem 

passa de nivel menor de conhecimento para um nivel maior de conhecimento, em todo o seu 

processo de desenvolvimento cognitivo. Portanto, e oportuno observar que: 

O fundamento basico de sua concepcao do fimcionamento intelectual e do 
desenvolvimento cognitivo e o de que as relacoes entre os organismos e o 
meio sao relacoes de troca, pelas quais o organismo adapta-se ao meio e, ao 
mesmo tempo, o assimila, de acordo com suas estruturas, num processo de 
equilibracoes sucessivas. Determinar as contribuicoes das atividades do 
individuo e das restricoes do ambiente na aquisicao do conhecimento foi o 
foco do seu trabalho experimental. (FONTANA, 1997, p.44). 

As peculiaridades do pensamento e da logica das criancas, sobre as coisas e a forma 

como se relacionam sobre elas, despertou em Piaget o interesse sobre o estudo do 

desenvolvimento do pensamento humano, pois para ele, muitas respostas as questoes da 

construcao do conhecimento poderiam ser encontradas nos estudos dos processos de 

desenvolvimento das criancas. A esse respeito, pode-se afirmar que: 

E importante, entao, nao confundir as contribuicoes dadas por Piaget a 
compreensao do desenvolvimento cognitivo da crianca com uma 'psicologia 
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da crianca'. Ele nao dedicou a estudar o pensamento infantil motivado por 
um interesse pela infancia em si e tambem nao elaborou uma psicologia 
genetica movido pelo interesse por questoes propriamente psicologicas. O 
centro de seu trabalho e de todos os seus estudos e o desenvolvimento do 
conhecimento (FONTANA, 1997, p.45). 

Ao tentar explicar a genese do conhecimento, Piaget realizou muitas pesquisas e 

reflexoes, ate de fato chegar a sua teoria da epistemologia genetica, adotou o construtivismo e 

interacionismo, quando concebia uma interacao constante entre sujeito e objeto. Diante dos 

resultados obtidos reafirma que: 

[...] uma epistemologia conforme com os dados da psicogenese nao poderia 
ser nem empirista nem pre-formista, mas consiste apenas num 
construtivismo, com a elaboracao continua de operaeoes e de estruturas 
novas. O problema central e, entao, compreender como se efetuam estas 
criacoes e por que razao, visto resultarem de construcoes nao pre-
determinadas, se podem tomar logicamente necessarias, durante o 
desenvolvimento (PIAGET, 1978, p.51). 

O sujeito constroi conhecimento baseado por sua relacao com o meio que atua, num 

processo ativo de evolucao do pensamento, no qual o mesmo vai modificando-o de acordo 

com suas necessidades. Compreende-se, entao, por construtivismo que: 

A ideia de que nada, a rigor, esta pronto, acabado, e de que, especificamente, 
o conhecimento nao e dado em nenhuma instancia, como algo determinado. 
Ele se constitui pela acao e interacao do individuo com o meio fisico e social 
(BECKER, 2001, p.10 apud BAMPI, 2006, p. 35). 

Portanto, o construtivismo foi fortalecido pelas ideias de Jean Piaget sobre o 

desenvolvimento da inteligencia, para que venha explicar ou justificar todo esse processo de 

evolucao do pensamento humano, que nos leva a compreender o homem em todos os seus 

aspectos psiquico, fisico, emocional, cognitivo, e tambem como um ser que se constroi como 

sujeito cognitivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.2 A construcao do conhecimento epistemologico 

Jean Piaget define a inteligencia humana como uma das formas de adaptacao, 

colocando-a como a capacidade individual de sobrevivencia ao meio. Esse processo de 

desenvolvimento intelectual das acoes acontece desde o nascimento da crianca, esta ao nascer, 

ja tras consigo reflexos individuais, que sao desencadeados por certos estimulos ao longo de 

seu desenvolvimento. E atraves desse desenvolvimento continuo dos esquemas de acao, que a 

crianca comeca a conhecer a realidade, assimilando-a e atribuindo-lhe significados. Sendo 

assim, ve-se que: 

[...] mediante sucessivas assimilacoes e acomodaeoes, o bebe vai 
conhecendo os objetos de seu mundo imediato. Eles sao organizados em 
objetos 'para olhar', 'para pegar', 'para sugar', 'para empurrar', 'para 
morder', 'para olhar e pegar', 'para pegar e sujar', 'para pegar e morder', e 
assim por diante (FONTANA, 1997, p.47). 

Segundo Piaget, no processo de desenvolvimento da inteligencia, o sujeito percorre 

por dois momentos de abstracao de conhecimento, atraves da abstracao empirica e da 

abstracao reflexiva. O primeiro refere-se as informacoes que o sujeito retira do objeto do 

conhecimento e o segundo sao as acoes realizadas sobre ele. Assim, Bampi cita Deval citado 

por Substratum, afirmando que: 

[...] existem duas formas de construcao a partir da atividade do sujeito: pela 
abstracao reflexionante e pela abstracao simples. A abstracao reflexionante 
produz a partir das acoes do sujeito, enquanto que a simples ou fisica 
permite construir as propriedades dos objetos (1997, p. 98). 

Dessa forma, ativamente se assimila o novo ao antigo e acomoda-se o antigo ao novo, 

numa relacao em que o funcionamento cognitivo, ou pensamento do individuo vai se 

estruturando, se organizando atraves da interacao entre o sujeito e o objeto (meio), ou seja, "a 

relacao com o objeto, e essencial para o desenvolvimento cognitivo, pois e necessario que se 

estabeleca uma relacao com o meio e o objeto, para poder avancar na construcao do 

desenvolvimento" (PIAGET, 1978, p.46). Acontecendo assim, um processo de construcao e 

reconstruct do pensar individual sobre a realidade, no qual o sujeito constroi a sua 

inteligencia e seus proprios conhecimentos de uma maneira ativa. Essa interacao com a 

realidade faz com que a crianca assimile algumas informacSes do mundo e consequentimente 
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as acomode de forma pessoal, mantendo uma relacao de troca ao longo do desenvolvimento. 

Portanto, afirma-se que: 

[...] assimilacao enfatiza a direcao que vai da situacao particular a estrutura 
geral. Acomodacao acentua a direcao inversa. Em outras palavras, 
assimilacao refere-se aquilo que e essencial a todo conhecimento, ou seja, 
uniformidade, atributos comuns e generalizacao numa dada situaeao; 
acomodagao refere-se aquilo que e particular, novo e diferente, 
proporcionando assim a base para mudanca e aprendizagem (FURTH, 1974, 
p.37). 

Nesse sentido, a inteligencia e uma das formas de adaptacao da vida do sujeito em 

toda a sua evolucao, na qual os processos de assimilacao e de acomodacao sao 

complementares a esse percurso. Assim, inteligencia e tambem acomodacao ao meio e suas 

vari acoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 O processo de equilibracao, desenvolvimento e aprendizagem 

A partir desse processo de construcao e reconstruct do conhecimento, que Piaget 

denominou o termo equilibracao, como o processo movel e dinamico de organizacao mental, 

que efetiva as sucessivas aprendizagens abstraidas pela crianca na construcao do 

conhecimento, quando estabelecem o equilibrio das ideias, caracterizando a construcao das 

suas representacoes, a partir da relacao do que ela ja conhece com o que esta a conhecer, num 

acumulo maior de inteligencia. Esse processo identifica que: 

[...] a acao como fonte de conhecimento, o relativismo genetico e, sobretudo, 
a dialetica da assimilacao e da acomodacao nos processos de equilibracao 
que asseguram ao mesmo tempo o progresso e a estabilidade do 
conhecimento (DOLLE, 1981, p.69 apud BAMPI, 2006, p.21). 

Ao abordar essas questoes envolvidas ao pensamento, Piaget estabelece uma relacao 

direta entre a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo, quando concebe a este uma 

sequencia de estagios que marcam o nivel intelectual da crianca, quanto a sua forma de pensar 

e de aprender, em um determinado momento de sua evolucao. A esse respeito, entende-se 

que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Piaget e seus colaboradores o abordarn em intima conexao com o 
desenvolvimento cognitivo. O nivel de competencia intelectual de uma 
pessoa em um determinado momento de sua evolucao depende da natureza 
de seus esquemas, do numero dos mesmos e da maneira como se combinam 
e coordenam entre si (COLL; MARTI, 2004, p.46). 

Esses estagios referem-se ao processo de compreensao sobre o mundo, que garantirao 

a sua adaptacao e consequentemente seu desenvolvimento intelectual, no qual nao se 

classifica um tempo exato para seu desenvolvimento. Alem disso, os conceitos piagentinos de 

estagios no desenvolvimento humano pressupoem que: 

[...] sem maior discussao, a existencia de regulacoes reflexivas e partem do 
estagio sensorio motor, a este segue-se o estagio pre-operatorio, que 
representa uma preparacao para o estagio operatorio concrete e conduz ao 
estagio final (operatorio formal). O importante nao e, como se julga 
frequentemente, a nopao de idade mental relacionada com estagios (os 
criterios de estagios, na teoria de Piaget, nao podem ser tratados como 
criterios padronizados de Q.I.), e sim a sequencia regular de 
desenvolvimento especifico dos estagios (FURTH, 1978, p. 39). 

Os periodos ou estagios do desenvolvimento da inteligencia, definidos por Piaget, 

classificam-se em: Periodo sensorio-motor (0 a 2anos); Periodo pre-operatorio (2 a 7 anos); 

Periodo operatorio concreto (7 a 11 anos); Periodo operatorio formal (12 anos em diante). 

Cada estagio marca um avanco de uma etapa de equilibrio, uma etapa de desenvolvimento 

superior a fase anterior de conhecimento. 

O periodo Sensorio motor e o estagio inicial e vai do nascimento ate os dois anos de 

idade. Esse estagio e a base que garante a sequencia de avancos dos demais estagios. A 

crianca constroi atraves dos esquemas a sua ideia de mundo, de objeto, tempo e espaco, numa 

relacao com o meio. 

O periodo Pre-operatorio caracteriza-se pelo aparecimento da funcao simbolica, a 

linguagem e aos poucos inserida no mundo da crianca, porem ainda e uma linguagem 

egocentrica, centrada em si mesma, no eu da crianca. O pensamento da crianca se reconstroi, 

apoiando-se nas aquisicoes anteriores do periodo sensorio-motor. 

O periodo operatorio concreto, e quando a crianca comeca a usar a logica e o 

raciocinio na manipulac&o dos objetos concretos, e marcado tambem pelas primeiras relacoes 

da crianca com diferentes aspectos e abstracao de dados da realidade. A crianca desenvolve 

nocdes de tempo, espaco, velocidade, ordem e objeto. Nesse sentido, e oportuno afirmar que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVEfc? . , -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O pensamento operatorio concreto permite a crianca apreender que um 
objeto pode ser ao mesmo tempo semelhante e diferente de outros objetos. 
[...] assim, se uma crianca aprecia que um dado elemento pode ser igual e 
diferente dos outros, ela possui flexibilidade de raciocinio para construir a 
nocao de unidade. E e esta unidade que permite a verdadeira quantificaeao 
da experiencia em todos os seus muitos dominios. E capaz de quantificar a 
suas experiencias na realidade (ELKIND, 1978, p. 96 Apud BAMPI, 2006, 
p.78). 

No ultimo periodo, o operatorio formal, a crianca amplia a sua capacidade de 

raciocinar, sendo capaz de pensar em todas as relacoes possiveis, buscando solucoes a partir 

de hipoteses e nao apenas pela observacao da realidade, ela tem a capacidade de criticar e de 

elaborar estruturas mais concretas em termos de raciocinio logico e abstracoes sobre o 

pensamento (abstracao reflexionante). Sendo assim, e possivel afirmar que: 

[...] este constitui a ultima etapa de desenvolvimento e caracteriza-se por 
dois tracos aparentemente independentes, mas que guardam uma profunda 
relacao: por um lado e o momento em que ocorre a insercao no mundo dos 
adultos com todos os problemas que isto representa; por outro, e o periodo 
em que os individuos comecam a ser capazes de manejar o pensamento 
hipotetico-dedutivo, caracteristico da ciencia. O pensamento formal amplia 
significativamente as capacidades da crianca. [...] pode raciocinar sobre o 
possivel, servindo-se prioritariamente da linguagem. [...] entende o 
pensamento cientifico e raciocine sobre problemas complexos (DELVAL, 
1998, p. 123). 

Portanto, os estagios do desenvolvimento aleancados pelo sujeito, sao formas de 

organizacao diferentes estimuladas pelo meio fisico e social, que caracterizam uma melhor 

compreensao do processo construtivo da inteligencia. Cada estagio marca o desenvolvimento 

de uma etapa de equilibrio, o que determina uma visao mais clara das formas de pensamento e 

do nivel de conhecimento no qual se encontra o sujeito, para que se consiga uma melhor 

compreensao do seu processo construtivo da inteligencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO III 

3. REPRESENTACAO DA APRENDIZAGEM: FATORES E 

PROCESSOS PSICOLOGICOS DE UMA REALIDADE ESCOLAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo, apontam-se algumas situacoes que visam compreender atraves do 

posicionamento dos alunos, as suas diferentes formas de aprender e pensar, mediante fatores e 

processos psicologicos que justificam o nivel de desenvolvimento e capacidade no contexto 

da aula, como tambem suas dificuldades, considerando a sua relacao tanto com o colega 

quanto com proprio professor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.1 O processo de aprender e conhecer da crianca 

Piaget nao se deteve diretamente a estudos relacionados a educacao, seu interesse 

maior foi estudar questoes relacionadas a construcao do conhecimento humano, Porem, este 

se destacou como "um dos pensadores do seculo XX, que mais contribuiu com sua obra 

intelectual para enriquccer e renovar o pensamento pedagogico contemporaneo" (COLL; 

MARTI, 2004, p.53). 

A riqueza e a variedade dos seus estudos possibilitam uma visao mais clara sobre o 

pensamento humano, visto que oferece respaldo para a compreensao dos fatores de construcao 

e desenvolvimento decorrentes do processo intelectual dos educandos. Nesse sentido, 

entende-se que: 

[...] a obra de Piaget proporciona uma ampla e elaborada resposta, 
respaldada, alem disso, por um consideravel apoio empirico, ao problema de 
como se constroi o conhecimento cientifico; ao ser formulada em termos de 
como se passa de um estado de menos conhecimento a um estado de mais 
conhecimento, parece pertinente para a compreensao da aprendizagem 
escolar, descrever a evolucao das competencias intelectuais desde o 
nascimento ate a adolescencia[...] (COLL; MARTI, 2004,p.53). 

Para tanto, com o desenvolvimento da pesquisa foi possivel constatar que a maioria 

dos alunos demonstra interesse pelos conteudos trabalhados pela professora na sala de aula, 

inclusive pela execueao das tarefas, como afirma o Aluno III , de 08 anos ao dizer que "gosto 

de historia e portugues, de fazer ditado, de pintar, gosto de todas as tarefas que a minha 

professora passa pra fazer" (feminino 04/ 04/ 2010). Nesse sentido, a fala do aluno corrobora 

com Macedo quando afirma que: 

Articular dominio de conteudos disciplinares com desenvolvimento de 
competencias, habilidades e valores implica coordenar caracteristicas do 
desenvolvimento da crianca com processos de ensino do aluno. 
Desenvolvimento da inteligencia e procedimentos de ensino sao partes de 
um mesmo todo. Sao irredutiveis, mas se complementam em favor de algo 
indissociavel: as formas de aprender e os conteudos e metodos que as 
possibilitam (2G08.p.l4-15). 
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As atividades devem estar adequadas aos conteudos, que por sua vez devem responder 

as necessidades, o interesse e as capacidades de compreensao na qual a crianca se encontra. 

Sendo assim, para saber "se as atividades de aprendizagem desenvolvidas na sala de 

aula favorecem ou nao o desenvolvimento cognitivo do educando", faz-se necessario 

identificar previamente o nivel intelectual e as capacidades de aprendizagem, em que a 

crianca se encontra, para que se possa trabalhar a diversidade dos aspectos do processo 

educacional. 

Cabe, portanto, destacar que a escolha dos conteudos, objetivos, a avaliacao e os 

metodos a serem trabalhados pelo professor podem contribuir para o sucesso ou fracasso 

escolar do educando, pois, o que muitas vezes e considerado como erro ou falta de 

conhecimento do aluno, deveria ser entendido como a expressao da diversidade racional, da 

capacidade de cada sujeito a realizacao de determinado problema. A esse respeito, o Aluno I , 

de 09 anos, afirma que "sempre quando eu tenho alguma duvida a minha professora me ajuda 

ai, eu aprendo mais" (feminino 04/ 04/ 2010). Sendo assim, esta variacao do conhecimento 

deve ser considerada pelo professor antes mesmo da realizacao de cada aula, pois e na hora do 

planejamento que o docente deve estabelecer objetivos e estrategias para o desenvolvimento 

de uma aula dinamica, com atividades que venham proporcionar o bom desempenho dos seus 

alunos, atividades estas estimulantes para o dialogo, a liberdade de expressao, a criatividade, a 

imaginacao. Posto assim, favorecera ao desequilibrio e equilibrio de raciocinio do aluno na 

resolucao de problemas e acima de tudo estabelecera uma boa relacao com os outros. 

Considera-se, entao que o professor deve ser investigador e possibilitador do processo 

de ensino e aprendizagem, no qual concebe as diferentes formas de aprender e pensar do 

aluno. Deve ampliar as suas possibilidades de atendimento a diversidade expressa pelas 

criancas em todos os aspectos da aprendizagem, considerando as diferentes habilidades, 

diversidade de ritmo, tempo, maneiras e caminhos para aprender em todo seu trajeto de 

desenvolvimento cognitivo. A exemplo disto, e perceptivel no discurso de dois alunos essa 

variacao de capacidades, quando o Aluno I , de 09 anos afirma "Eu gosto de fazer ditado, 

pintar, ler e nao gosto de matematica" (feminino, 04/04/2010) enquanto que o Aluno I I , de 08 

anos afirma "Eu gosto de fazer conta, porque e facil de fazer" (masculino, 04/04/2010). Como 

e possivel observar, ambos os alunos apresentam maneiras distintas para expressarem suas 

habilidades quando se tratam das atividades escolares, o que marca alnda mais o ritmo 

maturacional proprio de cada crianca em seu processo de evolucao do pensamento. 
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3.2 Nivel de desenvolvimento e capacidades de aprendizagem 

O desenvolvimento para a psicologia genetica consiste na construcao e reconstrucao 

de estruturas intelectuais que marcam o nivel cognitivo do sujeito em todo seu processo de 

evolugao do conhecimento e sua relacao com o meio, quando o conhecimento e sempre o 

resultado da interacao e apropriacao progressiva do objeto pelo sujeito. A esse respeito Coll e 

Marti afirmam que: 

A possibilidade de que o aluno consiga realizar uma determinada 
aprendizagem obviamente e limitada por seu nivel de competencia cognitiva. 
[...] Os niveis de desenvolvimento identificados pela psicologia genetica, 
definem niveis de competencia cognitiva que determinam o que o sujeito 
pode compreender, fazer ou aprender em um determinado momenta, sao 
uteis como ponto de referenda para selecionar os conteudos de ensino 
(2004, p.55). 

Sendo assim, a capacidade de aprendizagem depende das competencias cognitivas 

proprias de cada sujeito, abordadas nos estagios de desenvolvimento, ja que estes sinalizam as 

possibilidades que os mesmos tern para aprender e construir conhecimento. 

Nesse processo de construcao do conhecimento, a aprendizagem escolar nao consiste 

em uma relacao passiva do conhecimento, mas sim, em um processo ativo de elaboracao, 

fruto de uma interacao entre o sujeito (aluno) e o objeto do conhecimento (conteiido). A 

exemplo disso, Coll e Marti (2004) afirmam que "[...] a crianca encontra objetivos em seu 

ambiente fisico e nocoes transmitidas por seu ambiente social; porem segundo Piaget, nao os 

adota tal e qual, mas os transforma e os assimila a suas estruturas mentals" (p.47). Este trata-

se essencialmente de uma construcao realizada pelo sujeito atraves do objeto do 

conhecimento, onde o mesmo e influenciado pelo meio social que o envolve, neste caso o 

ambito escolar, 

A aprendizagem e um fenomeno amplo e complexo, no qual existe uma serie de 

fatores que envolvem a capacidade de cada um em aprender. Dorneles (2002) apresenta 

alguns fatores alem dos cognitivos, que interferem no ritmo de desenvolvimento e 

aprendizagem do sujeito, tais como: os fatores ambientais, sociais, geneticos e fatores internos 

do individuo, estes influenciam na aquisicao do saber, do aprender a pensar, na capacidade de 

percepcao do aluno em seu processo de evolucao. 
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Alem dos fatores elencados por Dorneles, um outro elemento importante no processo 

em destaque e a memoria, esta se caracteriza como atividade mental entre o ensino e a 

aprendizagem, tendo a funcao de facilitar a aquisicao, o armazenamento e a utilizacao da 

informaeao obtida na sala de aula, e atraves da memoria que o sujeito consegue desenvolver-

se intelectualmente. Na pratica da sala de aula, e comum encontrar problemas relacionados a 

falta de memoria, como pode ser visto no exemplo do Aluno IV, de 08 anos quando afirma 

que: "fica na minha cabeca mais depois sai" (feminino 04/04/2010). Sendo assim, as criancas 

podem nao conseguir compreender certas atividades trabalhadas pelo professor na sala de 

aula, com isso nao conseguem assimilar ou fixar conhecimentos, o que influencia em sua 

aprendizagem. Em relacao a importancia da memoria no desenvolvimento da vida humana, e 

oportuno allrmar que: 

Assim, torna-se reconhecida a importancia de criar condifoes favoraveis ao 

desenvolvimento metacognitvo no educando que venham estimular a sua aprendizagem 

favorecendo a organizacao, compreensao e fixac&o dos conteudos trabalhados, o que ira 

contribuir a construcao intelectual do individuo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Relacao professor-aluno 

Indiscutivelmente a relacao professor-aluno tern grande influencia no processo 

educacional, visto que os valores afetivos presentes no desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem podem levar a crianca a construir pensamento favoravel a aceitacao das 

diferencas do outro em seu convivio diario. Nao se pode separar aprendizagem de afeto, e 

importante que o professor conheca cada um dos seus alunos e esteja atento as suas 

dificuldades, estabelecendo sempre uma relacao de respeito e harmonia. A esse respeito o 

Aluno I , de 09 anos afirma que: "eu gosto da minha professora, ela e muito boa quando eu 

nao sei fazer a tarefa ela me ajuda e ainda deixa a gente brincar, convcrsar e faz educac&o 

fisica" (feminino 04/04/2010). Percebe-se na fala do aluno a importancia e os beneficios da 

Uma vida sem memoria nao seria vida, como uma inteligencia sem 
possibilidade de se expressar nao seria inteligencia. Nossa memoria e nossa 
coerencia, nossa razao, nossa acao, nosso sentimento. Sem ela nao somos 
nada [...] (BUNUEL apud POZO, 2002, p.97). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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interacao de ambos, em meio a acao reflexiva e continua sobre a pratica em sala de aula. Estes 

fatores mesmos que subjetivos, influenciam intensamente no contexto escolar, ao mesmo 

tempo em que se estabelece a dinamica entre o professor e o aluno, influenciam na mudanca 

das representacoes da aprendizagem, quando interagem entre si e permitem uma relacao mais 

efetiva, contribuindo assim para a construcao do conhecimento que e proprio do ato de 

aprender. 

No que se refere a construcao do conhecimento, tanto Piaget quanto Vygotsky 

fundamentam o papel insubstituivel do professor na construcao do conhecimento, defendendo 

a importancia da interacao professor/aluno e aluno/aluno como desencadeadora dos processos 

de ensino-aprendizagem, estabelecendo a troca de experiencias e conhecimentos entre si, a 

reciprocidade do pensamento, da confianca e do respeito mutuo. O professor deve dar enfase 

acerca do seu compromisso enquanto mediador do conhecimento e deve investigar o nivel de 

conhecimento do aluno, suas reais dificuldades para poder, entao, auxilia-lo. Sendo assim, e 

correto afirmar que: 

O educador/mediador oportuniza e favorece processos de reflexao do 
educando sobre suas acoes (abstracao reflexionante), oportunidades de 
refletir sobre a propria experiencia, de estabelecer relacoes entre ideias e 
acoes, de perceber diferentes pontos de vista para reconstruir suas 
experiencias no piano mental, evoluindo em termos do desenvolvimento 
moral e intelectual (HOFFMANN, 2005, p.21). 

E comum depararmo-nos com situacoes em que os alunos se mostram desinteressados 

em aprender os assuntos trabalhados pelo professor na sala de aula, e em consequencia, o 

professor e taxado como o principal culpado, que nao sabe ensinar, que nao esta preparado 

para exercer a profissao de docente, quando na verdade a participacao e o interesse do aluno 

sao fundamentals para a sua evolucao do pensamento, se o mesmo nao presta atencao na aula, 

nao faz as tarefas encaminhadas pelo professor, fica dificil, ou quase impossivel, desempenhar 

um trabalho com sucesso. O aluno tem que mostrar interesse, ter curiosidade para aprender, 

pensar e conhecer as coisas. Um exemplo disto pode-se perceber no discurso do Aluno IV, de 

08 anos quando afirma que "tem que estudar bem muito, prestar atencao nas aulas" (feminino, 

04/04/2010), este reforca a importancia do estudar e prestar atencao a aula ministrada pelo 

professor. Observa-se assim, que tanto o comportamento do professor quanto o do aluno 

interferem no processo de ensino e aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DECAM. • — . . . 



28 

O problema nao e simplesmente que a crianca tem dificuldade para acompanhar os 

colegas, o que acontece e que o seu desempenho, sua capacidade e compativel com o seu 

proprio potencial. E perceptivel na fala do Aluno I I , a sua dificuldade na hora da leitura 

quando afirma "eu leio aqui na sala de aula, eu leio no reforco e leio em casa, mas ainda nao 

sei bem ler" (masculino 04/04/2010). Considerando a fala do aluno, o professor deve ser 

consciente do seu trabalho e procurar desempenhar, com esses alunos que apresentam alguma 

dificuldade de aprendizagem, estrategias e metodos diferentes, ou seja, para cada 

aprendizagem ha esquemas diferenciados para concebe-la, pois na construcao do 

conhecimento devemos refletir sobre: O que ensinar? Para quem? E ao refietir sobre tais 

questoes, surge um questionamento: Como ensinar? Neste momento de reflexao, considera-se 

sobre a idade das criancas, os objetivos a serem alcancadas e, finalmente, a metodologia 

apropriada para a efetiva construcao do conhecimento, para que haja o movimento reflexivo 

de acao -reflexao - acao. 

Os educadores comprometidos com a educacao e conscientes de sua func&o social 

devem se questionar sempre sobre: quais cidadaos desejam formar? Para que ou para quem 

estes serao educados? Tambem devem procurar despertar nos proprios alunos esse ato 

reflexivo diante da importancia do estudo para suas vidas, para que os mesmos se questionem 

sobre os seus desejos e vontades, visando o seu futuro. A esse respeito, e perceptivel na fala 

de dois alunos a nocao de como e importante estudar, quando o Aluno I , de 09 anos afirma "e 

bom estudar porque cada coisa nova que eu aprendo e um tipo de coisa" (feminino, 

04/04/2010) e na fala do Aluno III , de 08 anos ao afirmar "pra quando crescer se formar em 

alguma coisa" (masculino 04/04/2010), Nesse sentido, a fala dos alunos corrobora com Piaget 

(1976) quando este estabelece que a construcao do conhecimento nao deve se constituir por 

praticas coercivas simplesmente atraves do monologo, acredita-se ser necessario que o 

individuo reconstrua e faca que este conhecimento se torne significativo e referente as suas 

necessidades. 

Portanto, as informacoes a respeito da teoria de Piaget direcionadas ao ambito escolar, 

devem auxiliar o professor na compreensao de que o processo educativo nao pode ser 

conduzido atraves de uma forma homogenea em que todos os alunos recebem ao mesmo 

tempo as mesmas orientaeoes e deteminacoes, visto que a aquisieao e construcao do saber 

acontecem de forma heterogenea, o que justifica o nivel intelectual e a capacidade de 

aprendizagem de cada sujeito mediante o objeto do conhecimento, e ainda marcada pelos 

variados contextos em que vivem e acabam por influenciar tambem no processo de 

desenvolvimento cognitivo. 



CAPITULO IV 

4. REFLEXOES ENTRE O ESCRITO E O VIVIDO NO ESTAGIO 

SUPERVISIONADO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo, abordam-se algumas reflexoes sobre a importancia do Estagio 

Supervisionado na formacao academica, nao o compreendendo apenas como a parte pratica do curso, 

mas sim, como parte integrante do ato educative Este apresenta-se distribuido por momentos, nos 

permitindo perceber a influencia, tanto das manifestacoes de conhecimentos vivenciadas 

durante o processo de formacao docente quanto as experiencias do Estagio Supervisionado, na 

fundamentacao da dinamica entre a teoria e a pratica. Tais experiencias nos possibilitam 

compreender as diferentes praticas que norteiam a construcao e desenvolvimento da 

aprendizagem do educando no ambito escolar. A fundamentacao teorico pratica deu-se a luz 

dos conceitos abordados na Teoria do Desenvolvimento Cognitivo proposta por Jean Piaget, 

que diante da realidade trabalhada, contribuiram essencialmente para o seu desenvolvimento 

das acoes vivenciadas no Estagio Supervisionado em docencia. 
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4,1. UmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leitura reflexiva sobre a Importancia do Estagio Supervisionado 

em Docencia 

Toma-se importante refietir sobre a realidade escolar como um espaco de inspiracao 

pessoal, de aprendizagem, de valorizacao do desenvolvimento humano e da diversidade de 

conhecimentos contemplados diariamente. Neste sentido, afirma-se que o Estagio 

Supervisionado em Docencia e uma etapa indispensavel no processo de formacao no Curso de 

Pedagogia. Trata-se de uma sensacao antes nunca sentida, no decorrer e vivencia dos 

componentes curriculares, significa entao que tal experiencia possibilita compreender os 

diferentes momentos, as diferentes praticas desenvolvidas no ambiente de construcao e 

desenvolvimentos da aprendizagem que e a escola. 

A sociedade moderna tem exigido que os profissionais da educacao tenham 

qualificacao crescente e desempenho eficaz para conviver com as contradicoes e os problemas 

da sociedade, 'globalizada'. A escola reflete esta realidade, e a ela e atribuida grande 

responsabilidade pelo desenvolvimento intelectual do educando. Por esses motivos, entende-

se a necessidade de investigar e analisar a complexidade que envoive as praticas 

desenvolvidas pelos profissionais da educacao, em nosso caso, ainda em formacao. 

A preparacao academica do profissional da educacao deve ser alicercada na teoria e na 

pratica, tanto com elementos que possibilitem o saber como tambem o saber fazer, ou seja, 

um sujeito capaz de tomar decisoes com consistencia teorica. E inaceitavel se pensar em um 

professor que saiba apenas orientar uma atividade aos alunos, mas que, no entanto, nao tem a 

clareza para que ela serve e quais os beneficios que traz para o desenvolvimento do aluno, 

sendo assim, para que o professor avance nos conceitos de aprendizagem, torna-se necessario 

um conhecimento teorico claro e objetivo que vai alem da pratica. 

Nesse sentido, o Estagio Supervisionado em Docencia, possibilita o conhecimento 

teorico/pratico, ou seja, o saber e o fazer como acdes indissociaveis, que sao marcadas, 

sobretudo, pelas reflexoes das experiencias vivenciadas no dia a dia da sala de aula, as quais 

nos possibilitam um trabalho critico e construtivo. E, sem duvida, necessario que o professor 

desenvolva na construcao da sua identidade profissional, enquanto possibilitador de 

conhecimento, o aporte aos fundamentos apreendidos ao longo das disciplinas estudadas na 

graduacao, na intencao de exercer positivamente a sua pratica pedagogica. Diante da relacao 

entre teoria e pratica e possivel entender segundo Maristela Cristina Mertz que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DECAMr:-' ( • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A capacidade de compreender como se processa o ensino-aprendizagem faz 
com que o profissional tenha uma postura adequada e busque, cada vez mais, 
mudancas significativas na area em que atua, acrescentando em sua postura a 
investigacao, a reflexao e a acao. Entretanto, cabe lembrar que essa reflexao 
acerca da pratica vivenciada so e possivel se existirem subsidios teoricos. E 
preciso uma solida reflexao teorica para que aconteca um saber fazer 
consciente (2010, p. 12). 

E no decorrer do estagio que a pratica pedagogica e realizada e refletida, 

possibilitando ao academico saber executar sua funfao e tambem refletir sobre ela. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. Vivencias e experiencias do Estagio Supervisionado em Docencia 

E importante lembrar que o Estagio Supervisionado em Docencia e um momento de 

aproximacao mais direto com a comunidade escolar (professores, gestor, alunos e 

funcionarios), considerando que cada escola tem um jeito especial, especifico de conduzir o 

seu cotidiano, sua organizacao e de se posicionar diante das questoes e desafios que surgem 

constantemente, inclusive da forma como lidar com a subjetividade dos alunos. 

Para a obtencao de um melhor resultado procurou-se desenvolver um trabalho de 

forma objetiva e organizada que viesse atender tanto aos criterios estabelecidos pela 

professora da disciplina de Estagio Supervisionado em Docencia quanto aos da propria 

instiraicao escolhida para o desenvolvimento das atividades. Nesta perspectiva, e preciso, 

antes de tudo, que o docente estagiario se mantenha no lugar a ele proposto, que considere os 

procedimentos infernos da instituicao, e que se destine essencialmente a realizacao dos seus 

objetivos, buscando desenvolver com coerencia as atividades previamente tracadas nos Pianos 

de Estagio, adequando-as aos conteudos propostos para o referente periodo. 

Diante das experiencias do Estagio Supervisionado, contemplar questoes a respeito da 

acao pedagogica requer sempre um esclarecimento quanto aos objetivos e meios utilizados 

durante o desenvolvimento das atividades no espaco escolar para a efetivacao do ensino e 

aprendizagem. Tendo como base a docencia, as situacoes de ensinar, aprender, elaborar, 

executar e avaliar devem ser vivenciadas, compreendidas e aplicadas com eficiencia, 

buscando sempre subsidios para que o professor possa, cada vez mais, entender os aspectos 

relacionados ao ato de ensinar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A cada dia um momento diferente, acontecimentos diferentes que chamam ou desviam 

a atencao dos alunos para as aulas, tornando assim o ato de ensinar um tanto quanto 

complexo, o que requer do profissional da educacao mais interesse e compromisso no ato de 

planejar. Diante da primeira experiencia em sala de aula pelo Estagio Supervisionado em 

Docencia, fica claro para o estagiario que o planejamento e de fundamental importancia para 

o desenvolvimento das praticas pedagogicas desenvolvidas na sala de aula. 

O planejamento das aulas propoe ao professor uma leitura reflexiva sobre as 

possibilidades e aplicabilidades as atividades propostas aos alunos durante as aulas. O mesmo 

deve levar em consideracao as reais necessidades e inclusive as capacidades de 

desenvolvimento dos alunos para a realizacao das atividades. Neste sentido, o professor deve 

levar em consideracao as experiencias vivenciadas diariamente, para que estas venham 

auxilia-lo efetivamente no processo de ensino e aprendizagem, buscando esclarecer de forma 

objetiva as reais intencoes, enquanto mediador de conhecimento, elaborando atividades mais 

atraentes e construtivas. Ilustra-se a essa reflexao as memorias narradas no Portfolio (dia 

23/08/2010), que segundo os objetivos propostos para a referente atividade indica que o 

professor deve "explorar o conhecimento previo do aluno sobre o folclore; fixar novos 

conhecimentos; desenvolver a habilidade motora e a criatividade; e ampliar o conhecimento 

sobre adicao". Nesta perspectiva, nao basta ensinar por ensinar e necessario ter alem de 

conhecimentos teoricos que fundamentem as atividades desenvolvidas na sala de aula, um 

olhar experiente para a elaboracao de atividades cada vez mais praticas. A esse respeito 

Dallabona e Mendes afirmam que: 

Por meio das descobertas e da criatividade, a crianca pode se expressar, 
analisar, criticar e transformar a realidade. Se bem aplicada e compreendida, 
a educacao liidica podera contribuir para a melhoria do ensino, quer na 
qualificacao ou formacao critica do educando, quer para redefinir valores e 
para melhorar o relacionamento das pessoas na sociedade (2004, p. 107). 

Para tanto, o professor deve desenvolver ou articular com seus alunos atividades 

diferenciadas que chamem a atencao dos mesmos, que trabalhem os conteudos que muitas 

vezes podem ser encarados pelos alunos como chatos ou de dificil entendimento, de forma 

ludica usando estrategias bem mais interessantes. 
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4.2.1 A construcao do conhecimento e a avaliacao da aprendizagem escolar, 

permeadas pela interacao e dialogo em sala de aula zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os momentos vivenciados durante o Estagio Supervisionado em Docencia contribuem, 

sobremaneira, para a formacao enquanto docente e, ao mesmo tempo, reforca a 

fundamenta9ao para este estudo, pois quando se busca compreender o nivel de aprendizagem 

dos alunos mediante o resultado, positivo ou negativo, das atividades realizadas na sala de 

aula, aprende-se tambem a valorizar e conhecer nossas proprias possibilidades. 

Destacam-se a seguir, algumas categorias, que sinalizam com mais intensidade a real 

situacao de aprendizagem dos alunos em meio a aplicabilidade das atividades contempladas 

no Estagio Supervisionado em Docencia quanto: ao desempenho dos alunos nas atividades 

individuals e em grupo, destacando as habilidades desenvolvidas no contexto da aula, como 

tambem as dificuldades encontradas na hora da sua execucao, baseadas numa avaliacao 

continua da aprendizagem. 

A primeira categoria contemplazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o desempenho dos alunos mediante as atividades 

propostas, destacando as habilidades desenvolvidas no contexto da aula, durante o periodo 

do estagio. Neste sentido, pode-se observar interesse e, as vezes, muito entusiasmo para a 

realizacao das tarefas, tanto as individuals quanto as em grupo. Os mesmos prestaram aten?ao 

na hora da explicacao e mais ainda na execucao das atividades, a maioria sempre conseguia 

realizar quase todas as questoes corretamente, tanto as propostas para sala de aula quanto as 

direcionadas para casa. Entretanto, houve alunos que apresentavam quase sempre 

incompreensao ou falta de interesse para a resolu?ao das atividades, como foi perceptivel nas 

analises apresentadas no Capitulo III e reafirmadas no periodo de estagio, o que acaba por 

influenciar significativamente no processo de aprendizagem. 

Em meio a tantas atividades desenvolvidas, cabe destacar as que de alguma forma 

intensificaram e estimularam a aprendizagem dos alunos dentro do contexto abordado. A 

proposta de trabalhar atividades que de forma ludica e dinamica viessem estimular o 

desenvolvimento de novas habilidades, a fim de melhorar ou facilitar a compreensao dos 

alunos em rela9ao aos conteudos trabalhados e um exemplo, pois e por meio de atividades 

praticas que se motiva a participa9ao ativa do aluno no processo educativo. 

Nesse sentido, recorre-se ao Portfolio que registra a confec9ao de quebra-cabe9as de 

personagens do folclore brasileiro, utilizados com o objetivo de trabalhar o raciocinio logico 

(habilidades intelectuais) e as questoes relacionadas a matematica de forma dinamica e ludica, 

como tambem o desenvolvimento artisl^Oyd^^hJ^. (^hMjdades motoras), proporcionando 

DECAMPiNA GRANDE L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMAQAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECASETORIAL 

CAJAZSIRAS •  PARAI' BA 



34 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

assim a interdisciplinaridade entre os conteudos abordados. Como pode ser observado na 

imagem que segue: 

A atividade desenvolveu-se, no primeiro momento de forma individual, pois cada 

aluno produziu o seu material e no segundo momento foi trabalhada a coletividade utilizando 

o material confeccionado como recurso didatico para a referente aula. Assim, foram 

distribuidas gravuras com personagens do folclore brasileiro, entre outras, para que os alunos 

confeccionassem quebra-cabecas. No inicio, distribuiu-se com os alunos todo o material 

necessario para a realizacao da atividade, estes pintaram as gravuras de forma livre 

exercitando tanto azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c o o r d e n a 9 a o  psicomotora quanto a criatividade no desenvolvimento da 

atividade. Em seguida, coloram em uma base de cartolina para que ficassem mais resistentes, 

posteriormente recortaram as p e 9 a s  seguindo os tracejados da figura e, na sequencia, 

brincaram a vontade com o material produzido por eles mesmos na sala de aula. A atividade 

alem de trabalhar a interdisciplinaridade estimulou a r e a l i z a 9 a o  de habilidades que se 

evidenciaram no desenvolvimento das atividades propostas na referente aula. 

Diante dessa atividade, afirma-se que a sala de aula e um e s p a 9 0  de in te ra 9 a o  com o 

outro que se da por meio do dialogo, no qual se encontra uma diversidade de c r e n 9 a s , valores, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FOTOGRAFIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1  - Confec^ao de quebra-cabecas com personagens do folclore brasileiro. 

FONTE: Leidiclere Dantas de Abreu, 2 0 1 0 . 
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etnias e conhecimento que influenciam fortemente a aprendizagem do aluno, quando se refere 

a construcao coletiva de conhecimentos. 

Trabalhar atividades individuals com os alunos e mais ainda em grupo exige muita 

preparacao e atencao do professor na hora de organizar e separar os grupos, pois, as vezes, o 

que se planejou com tanto cuidado pode nao dar certo. Cabe ao professor refletir com os 

alunos sobre os objetivos da atividade, o que ira ser estudado e para que estudar, como uma 

forma de conscientizacao dos mesmos para com os conteudos abordados durante a referente 

aula como tambem para a conscientizacao do trabalho em grupo, do saber se relacionar e 

interagir de forma correta tanto com o professor quanto com o proprio colega na sala de aula. 

A esse respeito, e oportuno afirmar que: 

[...] saber ouvir e um comportamento indispensavel para um relacionamento 
adequado e isso diz respeito a relacao professor/aluno e aluno/aluno. "Saber 
ouvir significa respeito a riqueza e ao valor da diversidade de opinioes e a 
pessoa humana." (PEREIRA, 2001, p.141 apud METZ, 2010, p.42). 

Essa reflexao nos remete tambem a outro contexto, o da indisciplina, que foi percebida 

por meio de algumas reacoes de desrespeito dos alunos, com os colegas e com o proprio 

professor, surgiu assim, a necessidade de trabalhar atividades diferenciadas relacionadas ao 

comportamento dos alunos, destacando alguns principios para uma boa educacao e para a 

vida, na intencao de prevenir problemas futuros. Nessa perspectiva, foi realizada uma 

atividade que buscou trabalhar justamente essa tematica, como pode ser observado nos 

registros a seguir: 

[...] escrevi no quadro estrofes do poema "Palavrinhas Magicas" para que 
praticassem a escrita e na sequencia a leitura e a sua interpretacao [...] No 
segundo momento, refletimos sobre a tematica trabalhada no texto 
intensificando a importancia do respeitar pelo outro, de ser uma pessoa 
educada e a maneira que devemos nos comportar (DLA.RIO DE CAMPO, dia 
31/08/2010). 

Nesse contexto a atividade foi desenvolvida com sucesso e todos compreenderam a 

mensagem transmitida pelo texto, e a partir deste, houve uma reflexao coletiva sobre o texto 

abordado na sala de aula. O proposito de trabalhar essa tematica teve como objetivo maior de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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despertar nos alunos de forma clara e dinamica a importancia de respeitar o outro para que 

tambem seja respeitado, buscando esclarecer que o conhecimento se constroi atraves do 

dialogo e que o professor alem de trabalhar os conteudos propostos no curriculo escolar, deve 

articular o dialogo como um importante mecanismo de aprendizagem do aluno, na construcao 

de um sujeito ativo e participativo tanto para o ambito escolar quanto para o seu convivio em 

sociedade, despertando no aluno a competencia logica e a criticidade. 

A segunda categoria contemplazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as dificuldades encontradas pelos alunos na execucao 

das atividades, durante a vivencia do Estagio Supervisionado em Docencia. Percebe-se que 

mesmo com todo preparo e cuidado desenvolvido pelo professor, e comum os alunos terem 

dificuldades para a realizacao de algumas atividades como, por exemplo, a producao escrita 

de um texto, talvez proveniente da falta ou dificuldade de leitura, pronunciar as palavras na 

integra, resolucao de calculo matematico, incompreensSo dos conteudos. Tudo isto e 

perceptivel na narracao a seguir: 

Houve um momento da aula que me chamou atencao, um aluno [...] olhou 
para mim e falou 'eu nao sei, eu nao sei fazer uma historia, eu nao sei 
desenhar', a partir dai cheguei mais perto e sentei a seu lado e perguntei se 
ele queria conversar sobre a situacao, perguntei por que ele disse que nao 
sabia fazer a tarefa se nem tinha tentado fazer, ele disse que nao sabia 
escrever e nem desenhar (DIARIO DE CAMPO, dia 23/08/2010). 

A esse respeito Dockrell e Mcshane apud Salles afirmam que: 

As dificuldades de aprendizagem estao entre os fatores responsaveis pelo 
fracasso escolar. Ha crian9as que apresentam dificuldades de aprendizagem 
gerais, enfrentando problemas com a maioria das materias, enquanto outros 
apresentam uma dificuldade especifica - em leitura, por exemplo, que, 
possivelmente, esta relacionada ao tipo de material usado e nao ao modo de 
como aprende (2005, p. 193). 

E no cotidiano da sala de aula que se pode observar problemas de aprendizagem 

enfrentados pelos alunos, situacao das mais comuns nas quais se pode verificar o que aprende, 

o que nao aprende, o que se ensina, o que errou, o que acertou, ou seja, as possibilidades e 

contradicoes entre a construcao do conhecimento, em meio a realizacao das atividades 

propostas pelo professor para o aluno. Neste contexto, cabe exemplificar essa afirmativa, a 

partir da imagem a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FOTOGRAFIA 2 - Atividade que revela a dificuldade do aluno para escrever. 

FONTE: Leidiclere Dantas de Abreu, 2010. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As dificuldades da linguagem escrita e sua aprendizagem pela crianca, tornam-se cada 

vez mais um empecilho no progresso educacional, para o qual a leitura e uma importante via 

de acesso a outras areas do conhecimento. Sendo assim, torna-se necessario uma compreensao 

mais clara desses problemas, focalizando as habilidades e as reais dificuldades de leitura e 

escrita apresentadas pelo aluno em determinadas situacoes, para que se busquem possiveis 

solucoes que venham auxiliar no processo de ensino - aprendizagem. 

A terceira categoria contemplazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a avaliagao formativa continua como um dos criterios 

fundamentals para a construgdo do conhecimento quando dentro de um contexto que visa 

trabalhar a aprendizagem dos alunos de forma continua, considerando suas potencialidades 

cognitivas, entre o saber e o conhecer da crianca, relacionando-as, a partir da necessidade e da 

capacidade intelectual, a novos desafios estimuladores de aprendizagem. A avaliacao deve 

estabelecer melhores estrategias para que venha facilitar e aprimorar o ensino de qualidade e 

consequentimente uma aprendizagem mais consistente e eficiente. Destaca-se aqui a avaliagao 

como um dos criterios fundamentals para a construcao do conhecimento. 

No decorrer do estagio, em meio a tantos acontecimentos, os alunos foram se 

mostrando cada vez mais interessados, ainda mais quando na ultima semana trabalharam de 

forma diferente. A realizacao de uma gincana educativa durante toda a semana, foi um 

sucesso que contribui para a fixacao dos conteudos trabalhados e funcionou como uma 

avaliagao continua da aprendizagem. 
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Neste contexto, enquadra-se a realizacao de uma das atividades inseridas na gincana 

educativa, a qual dependia de habilidades intelectuais, corporais, de raciocinio logico e, acima 

de tudo, de memoria ativa, pois como o proprio nome diz, a atividade desenvolvida foi o jogo 

da memoria sobre os meios de transporte e os meios de comunicacao. Ve-se nas imagens 

abaixo o interesse e a empolgacao das criancas. 

FOTOGRAFIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3  - Atividade (jogo da memdria) realizada durante a gincana educativa. 

FONTE: Leidiclere Dantas de Abreu, 2 0 1 0 . 

Cabe, aqui, reforcar a importancia do Estagio Supervisionado em Docencia, para que 

aconteca o contato real com as praticas pedagogicas, de forma que o discente estagiario possa 

analisar e criar alternativas mais ousadas na educacao, sem separar a teoria da pratica. Nesta 

perspectiva, buscou-se desenvolver com os alunos desde o primeiro dia de aula a dinamica da 

Arvore do Conhecimento, na qual todos os dias apos a realizacao das atividades entregava-se 

para os alunos um cartao em formato de frutinha para que os mesmos escrevessem o que a 

aula havia significado para eles, se haviam aprendido ou nao os conteudos, se sentiram 

dificuldades e o que realmente aprenderam. Em seguida, cada crianca procurava o seu nome 

nos envelopes fixados na arvore e ali depositava sua frutinha como pode ser observada na 

imagem a seguir: 

UNfVERS'DAOH F c n E R A L 
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FOTOGRAFIA 4 - Arvore do Conhecimento trabalhada durante as aulas. 

FONTE : Leidiclere Dantas de Abreu, 2010. 

Trabalhar com a Arvore do Conhecimento foi uma estrategia de avaliacao muito 

importante, para verificar a aprendizagem dos alunos. A aplicacao dessa dinamica tornou-se 

tambem um instrumento de avaliacao para o discente estagiario, pois a empolgacao dos 

alunos e a aceitacao das atividades propostas sao reflexos de um planejamento que deu certo e 

servem de incentivo para a busca de novas estrategias no desenvolvimento das aulas. O 

depoimento a seguir, fortalece essa percepcao, "os alunos sempre perguntavam se eu iria ler o 

que eles haviam escrito naquele dia, qual a frutinha do dia seguinte e ate pediam para que 

fizesse diferentes frutinhas, pois queriam a arvore bem colorida" (DIARIO DE CAMPO, dia 

25/08/2010). Mesmo com tanta euforia, emocao e as vezes muita pressa para escreverem nas 

frutinhas, pode ser observado em seus registros a confirmacao de aprendizagem como 

tambem de crescimento pessoal, que contribuiram essencialmente a construcao intelectual do 

sujeito. Como pode ser observado nas imagens que seguem: 
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FOTOGRAFIA 5 - Registros escritos dos alunos a partir dos conteudos trabalhados na sala de aula. 

FONTE: Leidiclere Dantas de Abreu, 2010. 

Nessa dire?ao, mediar a rela9ao entre teoria e pratica como caminho a aprendizagem 

requer do professor alem do planejamento, da constru9ao de materials didaticos, da 

elabora9ao de atividades mais dinamicas, um olhar sobre as demais formas de organiza9ao do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Portanto, as reflexoes desencadeadas neste estudo permitem repensar a pratica 

desenvolvida na sala de aula durante o Estagio Supervisionado em Docencia, principalmente, 

por se tratar da primeira experiencia em sala de aula. Realiza-lo nao foi somente uma 

atividade a ser cumprida como exigencia para conclusao do curso. Foi tambem uma 

experiencia de estudo, trabalho, planejamento e realiza9ao. Acredito ter me envolvido tanto 

que, no decorrer das atividades as cria^as pediam para eu nao fosse mais embora, que 

estavam gostando da forma como eu estava trabalhado os conteudos, este gestos de carinho 

refletiam em mim como incentivadores para o desenvolvimento da minha pratica, varias vezes 

me pegava questionando: Como trabalhar com essas crian9as? Como fazer para que consigam 

entender os conteudos ensinados? Como fazer com os que apresentam alguma dificuldade de 

aprendizagem? Muitas foram as perguntas, mas com for9a de vontade fui planejando minhas 
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aulas procurando trabalhar essas dificuldades e a medida que os dias iam passando me 

identificava mais ainda com todos eles, percebi que tinham confian9a no trabalho que estava 

desenvolvendo com eles dia a dia, aula a aula. 

Acredito ter contribuido, mesmo que em curto prazo, para a construfao do 

conhecimento desses alunos, quando a estes propus novas situacoes de aprendizagem que de 

alguma forma contribuiram para o desenvolvimento intelectual. Ao trabalhar os conteudos de 

forma pratica buscou-se aliar os novos conhecimentos aos ja existentes, num processo de 

assimila9ao e acomoda9ao fundamentado na teoria da Epistemologia Genetica de Jean Piaget. 

Sendo assim, esse estagio foi uma experiencia unica em minha vida, sem duvida muito 

gratificante vivenciar cada minuto perto daquelas crian9as, presenciar cada ato de 

simplicidade, de poder compartilhar seus medos, angustias, incertezas, certezas, alegrias, 

momentos de dificuldades e inclusive de aprendizagens. 

Enfim, da minha primeira experiencia de sala de aula, dos meus primeiros alunos, ja 

sinto saudades! 
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Refietir sobre a teoria Psicogenetica estudada por Jean Piaget, em meio azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA constru9ao 

do conhecimento voltado para a aprendizagem no contexto da sala de aula, nos permitiu 

compreender e mais ainda conhecer importantes fatores, que relacionados a pratica diaria de 

sala de aula, contribuem essencialmente para uma efetiva constru9ao e valorizacao do 

conhecimento humano, neste caso, da crian9a ainda em forma9ao intelectual. 

Este estudo nos possibilitou refietir tambem, sobre uma educa9ao voltada para 

forma9ao continua do sujeito, desligada de preconceitos e modelos tradicionais de 

desenvolvimento, e articulada por uma avalia9ao formativa, baseados numa visao 

construtivista-interacionista que nos leva a compreender o homem em todos os seus aspectos 

psiquico, fisico, emocional, e tambem como um ser que se constroi como sujeito cognitivo. 

Conhecer o nivel de pensamento de uma crian9a mediante a realiza9ao das atividades 

durante o Estagio Supervisionado em Docencia, nos revelou a constata9ao ja abordada nos 

estudos realizados por Jean Piaget, quanto a varia9ao das habilidades e competencias dos 

sujeitos marcadas por grandes dificuldades em meio a resolu9ao das atividades. Nessa 

perspectiva, a experiencia vivenciada neste periodo nos rendeu ainda mais estrategias e 

subsidios para a elabora9ao de novas e melhores possibilidades a constnwjao do 

conhecimento, atraves de atividades mais objetivas e atraentes, as quais promoveram uma 

reflexao mais ativa do sujeito, mediada pela constru9ao e reconstni9ao do pensar individual 

sobre a realidade. 

Sendo assim, o sujeito constroi a sua inteligencia e seus proprios conhecimentos, 

acomodando as novas informa9oes com as existes, relacionando-as e organizando-as atraves 

da intera9ao entre o sujeito e o objeto (meio), mantendo uma rela9ao de troca ao longo do 

desenvolvimento, sendo esta necessaria para o avan90 dos niveis subsequentes de 

pensamento, classificados por Piaget como estagios de desenvolvimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

acuoSa 
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