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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A importancia do ensino da arte vem sendo tema de discussao ao decorrer dos 
anos, mesmo diante de muitos estudos desenvolvidos que comprovam sua 
importancia para o desenvolvimento intelectual do indivlduo, esse ensino ainda 
nao acontece de maneira satisfatoria, que venha a desenvolver integralmente o 
educando. Como base nessas afirmativas essa monografia vem abordar como 
a arte influencia no desenvolvimento cognitivo e cultural da crianca, discutindo 
assim a importancia da introducao dessa disciplina na educacao escolar, desde 
a infancia. Objetiva-se com essa pesquisa uma analise de como se da o 
processo de ensino-aprendizagem da arte no quarto ano do ensino 
fundamental da escola Estadual de Ensino Fundamental Jaime Meira Fontes, 
procurando identificar como os alunos se desenvolvem nas aulas de arte, 
compreendendo assim a importancia do ensino da mesma na educacao 
sistematizada. No que se refere a metodologia foi utilizado como instrumento 
de coleta de dados a observacao e a entrevista semi-estruturada, alem de 
fontes bibliograficas, fontes orais e documento de memoria, as duas ultimas 
coletadas na realizacao do estagio-supervisionado. Com o desenvolvimento 
desse estudo foi comprovado que o ensino de artes e fragmentado e limitado a 
livre-expressao, e que devido a essa maneira erronea de se trabalhar artes, os 
alunos encaram o ensino da mesma apenas como uma distracao e consideram 
que o seu estudo so vat influenciar aqueles que posteriormente forem seguir 
uma carreira artistica. Na experiencia do estagio foi possivel concluir que aulas 
dinamicas e criativas chamam mais atencao dos alunos, e que eles se 
desenvolvem melhor com a introducao de atividades ligadas a arte, alem do 
que esse ensino pode ser dado de maneira interdisciplinar. 

Palavras - chave: Arte-educacao. Ensino-aprendizagem. Desenvolvimento 

cognitivo. Ensino fundamental. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The importance of art education has been the subject of discussion over the 
years, even before most studies that comprove your importance to the human 
intellectual development, this teaching does not happen in a satisfactory way 
that will develop the learner on the fully way. Based on these statements, this 
paper approaches who the art influences in cognitive and cultural development 
of the child, as well discussing the importance of introducing this discipline in 
school, since the infancy. The objective of this research is analyze of how is the 
teaching-learning the art in the fourth year of elementary school of the Escola 
Estadual de Ensino Fundamental Jaime Meira Fontes, trying to identify how 
students develop himself in art classes, so understanding the importance of 
teaching using this systematic education. The observation and the interview 
were used as way of collect data methodology, as well as bibliographic and oral 
sources, and memory documents. The latter two were collected in the act of 
stage-supervised. With the development of this study was proven that arts 
education is fragmented and limited to free speech, and students will take its 
teaching just as a distraction and believe that their study will only influence 
those who are subsequently get a career, all of this facts occurs because of 
erroneous way of teaching arts. The experience of this stage was concluded 
that dynamic and creative lessons taken most attention of students, and they 
make better with the introduction of activities related to art, in addition to such 
education can be given in an interdisciplinary way. 

Key - words: Art education. Teaching and learning. Cognitive development. 

Elementary school. 
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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente trabalho tern por finaiidade tratar do tema Arte e Educacao, 

visto que por forca de lei (5692/71 - LDBEN) o ensino de Arte e obrigatorio, 

tanto no ensino fundamental quanto no ensino medio. No entanto, por 

existencia de fendas nessa lei, pela mesma ser ambigua, o nao esclarecimento 

de sua obrigatoriedade em todas as series e a permanencia de praticas 

polivalentes torna o seu ensino comprometido. 

A escolha desse tema deve-se a minha participacao, enquanto 

voluntaria, no projeto de extensao EDUCARTE, vinculado ao Programa de 

Bolsa de Extensao - PROBEX, desenvolvido na Universidade Federal de 

Campina Grande - UFCG, no Centra de Formacao de Professores - CFP, 

localizado na cidade de Cajazeiras - PB, no periodo de maio de 2009 a 

dezembro do mesmo ano. Tal projeto induziu-me a pesquisar como se da o 

desenvolvimento dessa disciplina nos curriculos escolares, e como a mesma 

pode vir a irrfluenciar na cognicao dos alunos, gerando o objeto desta 

monografia. 

O referido estudo ira contribuir tanto na minha formacao academica, 

visto que por ser estudante de pedagogia e futura professora sera necessario 

todo embasamento teorico-pratico sobre essa disciplina para que na minha 

atuacao eu possa desenvolve-la corretamente, tanto para a sociedade no geral 

e, em especial, aos curiosos dessa area de investigacao, pois pretende 

esclarecer aos possiveis leitores a importancia do ensino da arte e sua 

contribuicao no desenvolvimento cognitivo e conhecimento cultural dos 

educandos. 

Essa pesquisa foi realizada no 4° ano do ensino fundamental, turno 

matutino da Escola Estadual de Ensino Fundamental Jaime Meira Fontes 

(EEEFJMF), localizada na cidade de Sousa - PB. A mesma sera valida, 

principalmente, para a referida escola, pois alem de ser um material que 

pretende esclarecer a importancia da arte no ensino regular, por ser baseada 

nos problemas encontrados no ensino da arte-educacao, a leitura e analise 

desse material trara ao conhecimento dos professores e todos que compoe a 



escola os problemas existentes, que muitas vezes passam despercebidos, e 

dara caminhos para as possiveis solugoes desses problemas encontrados. 

Esse estudo parte da hipotese de que o ensino de arte e fragmentado e 

limitado a livre-expressao, sem uma devida reflexao que o torne significativo. 

Portanto, busca-se analisar como se da o processo de ensino-aprendizagem 

da arte nas series iniciais do ensino fundamental da EEEFJMF, bem como 

compreender a importancia do ensino de arte, alem de procurar identificar 

como os alunos se desenvolvem nas aulas de arte, ademais refletir sobre a 

contribuicao do ensino da arte numa perspectiva interdisciplinar. 

O que se pretende na construcao desse trabalho e deixar claro como a 

arte pode influenciar no desenvolvimento cognitivo e cultural da crianga, vendo 

que atualmente o que se tern visto nas escolas e que a disciplina "Artes", nao e 

considerada tao significativa no curriculo escolar quanto as outras disciplinas, e 

devido ao nao conhecimento da sua importancia no desenvolvimento integral 

da crianga, os professores, nao dao a importancia devida e trabalham de 

maneira inadequada. 

Esta monografia e dividida por capitulos, que serviu para uma melhor 

organizagao e entendimento do que esta exposto, a mesma esta estruturada 

da seguinte forma: 

O primeiro capitulo expoe os procedimentos metodologicos necessarios 

para realizagao dessa pesquisa, tais como: Locus da Pesquisa, que apresenta 

o local que a mesma foi realizada; Sujeitos da Pesquisa que compreende o 

publico alvo a ser pesquisado; Instrumento de coleta de dados, que aborda 

quais os meios utilizados para realizagao da pesquisa; Caracterizagao da 

pesquisa, apresentando a abordagem em que a mesma se enquadra; Primeiro 

contato com a escola, que expoe algumas particularidades que se pode 

observar na visita a escola, alem de detalhar como ocorreu a realizagao da 

entrevista com os alunos sobre o ensino de artes; decorrer da observagao e 

das entrevistas realizadas na escola e na sala do estagio supervisionado, que 

sintetiza de maneira geral as caracterlsticas da escola observada e em 

particular da sala ao qual realizei o estagio supervisionado, bem como o roteiro 

utilizado para realizagao da entrevista com a professora e parte dos alunos, 

sobre alguns aspectos do processo de ensino-aprendizagem desenvolvido. 
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O segundo Capitulo apresenta fundamentos sobre o ensino da arte. 

Assim inicia com uma retrospectiva historica sobre o desenvolvimento do 

ensino de artes e a importancia do mesmo para o desenvolvimento integral do 

individuo. 

O terceiro Capitulo aborda a arte e suas ponderacoes, uma discussao 

realizada sobre o desenvolvimento do ensino de arte na turma que realizei o 

estagio supervisionado em docencia. 

O quarto, e ultimo, Capitulo apresenta discussoes sobre a importancia 

do estagio supervisionado,, bem como algumas consideracoes sobre a relacao 

entre o objeto de estudo e a realizacao do estagio, alem de relacionar a teoria 

discutida durante todo o curso e a efetivacio da mesma na pratica. 



CAPITULO I 

1. PROCEDIMENTOS METODOLOGiCOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo vem abordar as caracteristicas referentes aos aspectos 

metodologicos, tais como: locus da pesquisa, caracterizacao da pesquisa, 

instrumento de coleta de dados, o decorrer da entrevista realizada com os 

alunos, observacao e entrevistas na escola e na sala de aula do estagio 

supervisionado, com o intuito de situa-la de acordo com os objetos e objetivos 

da pesquisa. 
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1.1 Locus da pesquisa 

A presente pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Jaime Meira Fontes (EEEFJMF), localizada na cidade de Sousa-

PB, que funciona dois horarios (manna e tarde), composta por 36 funcionarios, 

sendo que oito (8) deles sao professores, os demais estao distribuidos em: 

merendeira, auxiliar de servigo, vigilante, secretaria, professores de reforgo, 

digitador e disciplina. O espago ffsico compreende quatro salas de aula, uma 

biblioteca, uma diretoria e uma sala de professores. A escola atende a 303 

alunos nos turnos manna e tarde, sendo 161 do sexo masculino e 142 do sexo 

feminine zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Sujeitos da pesquisa 

Essa pesquisa foi realizada com a turma do 3° ano fundamental da 

escola acima citada, na qual e composta na sua totalidade por 19 alunos, do 

sexo feminino e masculino, dos quais foram entrevistados seis alunos, sendo 

tres do sexo feminino e tres do sexo masculino. A escolha dos alunos se deu 

se maneira aleatoria. Foi seguido um roteiro de questionamentos de acordo 

com o objeto e objetivos da pesquisa. 

1.3 Instrumentos de coleta de dados 

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados a observagao e a 

entrevista semi-estruturada que foi aplicada aos alunos do 3° ano do ensino 

fundamental da referida escola. Vendo que a sala e composta por um total de 

19 alunos, no qual foi escolhida de forma aleatoria e com o consentimento dos 
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mesmos, uma amostra de aproximadamente 3 1 % , seis deles, para realizar a 

entrevista, que foi gravada e transcrita posteriormente. 

Sobre a utilizagao da observagao e da entrevista, as mesmas utilizadas 

associadas vem a contribuir com a realizagao de um trabalho completo, sendo 

um dos instrumentos mais utilizados para coleta de dados numa pesquisa de 

abordagem qualitativa. 

A observagao por ser baseada na descrigao, fornece mais detalhes ao 

pesquisador, alem de possibilitar a coleta de informagoes atraves do 

comportamento dos indivfduos, permitindo tambem que o entrevistador tenha 

contato direto com a realidade pesquisada. Sobre a observagao Lakatos apud 

Boni e Quaresma (2005) relata que a mesma auxilia ao "identificar e obter 

provas a respeito de objetivos sobre os quais os individuos nao tern 

consciencia, mas que orientam seu comportamento" (p.71). 

A entrevista semi-estruturada colabora com um maior esclarecimento 

sobre o que esta sendo pesquisado, vindo a completar as informagoes 

adquiridas na observagao, por ser de modalidade semi-estruturada a mesma 

permite que o entrevistador tenha um maior detalhamento do que esta sendo 

pesquisado, ja que o entrevistado vai discorrer sobre o assunto abordado, 

atraves de um discurso subjetivo, o seu roteiro flexlvel permite que o 

entrevistador reelabore perguntas caso o discurso nao tenha sido satisfatorio. 

Sobre a entrevista semi-estruturada Boni e Quaresma( 2005) afirmam 

que: 

O pesquisador deve seguir um conjunto de questoes 
previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito 
semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador deve 
ficar atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a 
discussao para o assunto que o interessa fazendo perguntas 
adicionais para elucidar questoes que nao ficaram claras ou 
ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante 
tenha fugido' ao tema ou tenha dificuldades com ele. (p.75). 

Foram usadas tambem para realizagao da pesquisa, fontes bibliograficas 

e fontes documentais apresentadas na Nova Historia cultural, tais como: 

portfolio, diario de campo, fontes orais e etc., que foram construidas na 

vivencia do estagio-supervisionado. 
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1.4 Caracterizacao da pesquisa 

Tal estudo se enquadra como "estudo de caso", por estudar um caso 

particular, contemporaneo que pode utilizar tanto dados quantitativos como 

qualitativos. Seus resultados sao apresentados como hipotese, mostrando que 

e uma pesquisa que esta em aberto, e pode vir a ser analisada e aprofundada. 

Diante dessas consideracoes, Gonsalves afirma que "[...] no geral, o estudo de 

caso, ao realizar um exame minucioso de uma experiencia, objetiva colaborar 

na tomada de decisoes sobre o problema estudado, indicando as 

possibilidades para sua modificacao". (2007, p.69). 

Segundo a natureza dos dados, traz uma abordagem qualitativa, por 

fazer uma interpretacao, uma analise dos dados coletados, vindo a contribuir 

com veracidade da pesquisa. Apesar da constatacao de dados, nao foi 

considerado um estudo de carater quantitative, ja que os dados coletados nao 

vieram a ser significativos na pesquisa, pois os olhares ficaram voltados para a 

compreensao dos mesmos e nao na quantidade que fora pesquisada. 

Sobre pesquisa qualitativa Gonsalves afirma que: 

[...] a pesquisa qualitativa preocupa-se com a compreensao, 
com a interpretacao do fenomeno, considerando o significado 
que os outros dao as suas praticas, o que impoe ao 
pesquisador uma abordagem hermeneutica. (2007, p.69). 

Intitula-se tambem como pesquisa descritiva, pois ira descrever 

minuciosamente a situacao estudada. 

A analise dos dados coletados por meio da entrevista foi realizada 

tomando como referenda instrumentos de Analise de Conteudo de Bardin 

(1977), o qual foi utilizado dentro de seu desdobramento a analise da 

enunciacao. Bardin afirma que na Analise de Enunciacao: 

Cada entrevista e estudada em si mesma como uma totalidade 
organizada e singular. Trata-se do estudo dos casos. A 
dinamica propria de cada producao e analisada e os diferentes 
indicadores adaptam-se a irreductibilidade de cada locutor. 
(1977, p. 175). 
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Ainda sobre a analise de enunciacao vale a pena ressaltar que a mesma 

nao tern o discurso como um dado acabado, mas que esta em processo, e que 

e proeminente toda e qualquer informacao que possa a vir colaborar com a 

analise, por isso que a mesma e transcrita com total rigorosidade. 

Sobre a utilizacao de fontes apresentadas na Nova Historia Cultural, 

sera utilizado tambem como fontes de pesquisa, o portfolio, o diario de campo 

e fontes orais, os tres primeiros foram construidos na vivencia do estagio 

supervisionado e o ultimo foi coletado nas discussoes geradas em sala, na 

exposicao sobre as consideracoes do estagio-supervisionado. Sobre essa 

abordagem Santos considera que: 

[...] conjunto de documentos de tipo biografico, ao lado de 
memorias e autobiografias, etc., permite compreender como 
individuos experimentam e interpretam acontecimentos, 
situacoes e modos de vida de um grupo ou da sociedade em 
geral. Isso toma o estudo da historia mais concreto e proximo, 
facilitando a apreensao do passado pelas geragoes futuras e a 
compreensao das experiencias vividas por outros. (2008, p.06). 

Ou seja, com a utilizacao dessas fontes o estudo se torna mais real e 

pode-se ate obter resultados mais satisfatorios do que aqueles que se 

restringem ao uso de outras fontes consideradas mais seguras para validar 

uma pesquisa, alem do que o uso de fontes documentais nao exclui a 

subjetividade daquele que o utiliza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 Primeiro contato na escola 

Inicialmente foi realizada uma entrevista com os alunos sobre o tema a 

ser pesquisado, utilizando um roteiro flextvel de questoes que procurava 

analisar como se dava o ensino de artes na EEEF Jaime Meira Fontes. Essa 

analise sera apresentada mais adiante, especificamente no terceiro capitulo. 

No dia da entrevista chegou-se a escola no horario do intervalo 

aproveitando para observar os alunos no geral, muitos demonstraram atitudes 
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violentas com colegas e funcionarios, o que por alguns instantes, levou a 

pensar-se em desistir, e trocar de escola, mas como ja tinha sido acordado 

com a diretora a proposta de um estudo na escola, e a mesma junto com as 

professoras terem me recebido muito bem, resolveu-se fazer um teste. 

A entrevista ocorreu de forma passiva, ou seja, nao houve resistencia 

nem rejeicao por parte dos alunos, ao contrario, se mostraram empolgados 

para participar. Inicialmente eles ficaram apreensivos e timidos, mas com o 

decorrer da entrevista se mostraram calmos e confiantes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.6 Decorrer da observagao e das entrevistas realizadas na escola e na 

sala do estagio supervisionado 

Foram realizadas observacoes na EEEF Jaime Meira Fontes, localizada 

na cidade de Sousa-PB, nos dias 19, 23 e 25 de abril de 2010, e uma 

entrevista com a professora e uma amostra de quatro alunos de um total de 

dezesseis do 4° ano fundamental, no dia 19 de abril de 2010. 

Tais atividades foram realizadas no intuito de aproximacao e 

conhecimento da realidade da referida escola, como e sua dinamica e qual 

metodologia utilizada para desenvolvimento das aulas, com a finalidade de 

auxiliar na elaboracao dos pianos de aula para o estagio supervisionado. 

Nos dias da observagao foi solicitado o projeto politico pedagogico e o 

piano de ensino da escola nos quais foram feitos uma copia de cada e 

posteriormente uma leitura e o calendario academico que foi observado se 

apresentava atividades civicas culturais. Foram coletados todos os dados da 

escola tais como: nome, endereco, caracteristicas do bairro onde e situada, 

etc.; foi feito tambem uma observacao minuciosa da estrutura fisica da escola; 

a biblioteca foi visitada e um levantamento das obras associadas aos anos 

iniciais foi feita; foi realizada uma observacao de como a escola se encontrava 

ambientalmente, analisando questoes como: limpeza interna e externa, se a 

mesma e situada praxima a lotes abandonados, fabricas, se a rua e 

movimentada, e questoes sobre a estrutura fisica no geral. Foi analisada 
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tambem, questoes sobre a interacao e integraeao dos membros que compoe a 

escola, alem da postura da gestao frente o cotidiano escolar. 

No mais foi feito uma observacao direta na sala do estagio 

supervisionado. Nessa observacao, foram analisadas caracteristicas 

profissionais do professor, tais como: pontualidade, assiduidade, seguranca em 

relacao ao conteudo e tecnicas, gosto pela profissao, atencao ao aluno; 

organizacao dos conteudos por blocos; orientacoes didaticas, autonomia e 

interacao no processo de ensino-aprendizagem, alem de caracteristicas de 

observacao diaria tais como: objetivo, conteudo, metodologia, recursos 

didaticos, avaliacao, problemas e suas possiveis solugoes. 

Com relacao aos alunos foi observado seu interesse e participagao no 

momento da aula, sua reagao diante da metodologia do professor, como e sua 

autonomia e interagao com os membros da escola, e o comportamento no 

geral. 

Nas entrevistas realizadas, foi utilizado um roteiro flexivel de questoes 

tanto para a docente como para os discentes. Com relacao a entrevista da 

docente, as questoes estavam relacionadas a sua area de atuacao, tempo de 

exercicio do magisterio, formacao academica, alem de questoes sobre a 

importancia do planejamento e da metodologia, e como as mesmas sao 

elaboradas; quais os aspectos considerados no processo avaliativo; quais 

dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem e como a 

mesma procura soluciona-las, e questoes mais especificas ao cotidiano 

escolar. Para os alunos destacaram-se perguntas sobre a rotina da sala de 

aula, disciplinas que tern mais dificuldade e o que, na opiniao deles, a 

professora deveria fazer para facilitar sua aprendizagem, de quern era a culpa 

quando eles nao conseguiam aprender, como e a relacao com a professora e 

os alunos, se eles consideravam que as brincadeiras e os jogos facilitavam o 

processo de aprendizagem, questoes sobre leitura, entre outras. 



CAPITULO II 

2. A ARTE E SUAS MULTIFACES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo vem fazer um breve relato, situando a arte dentro da sua 

construcao historica, alem de tratar da mesma diante de varios contextos ao 

qual esta inserida, destacando, principalmente, a necessidade da arte estar 

introduzida no curriculo escolar, bem como sua importancia para o 

desenvolvimento cognitivo e cultural dos individuos. 
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2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Um pouco sobre a historia da arte 

A arte esta presents desde a epoca da pre-historia, onde os povos 

atraves de imagens (desenhos, pinturas rupestres) deixavam gravado aquilo 

que se passava no seu cotidiano e, que ate hoje serve de instrumento de 

estudo para se ter conhecimento das caracteristicas e costumes dos povos que 

nos antecederam, e que tern infiuencia ate os dias atuais. Atraves da analise 

desse material e possivel identificar a cultura pre-historica de cada regiao em 

um determinado periodo, ajudando a construir a nossa historia, e continuar a 

dos nossos ancestrais. 

Se formos falar do Brasil especificamente, podemos citar a epoca da 

colonizacao, quando os indios foram "encontrados" apresentavam a arte 

destacada em seus corpos, eles a ensinavam como uma forma de transmitir 

sua cultura, e tinham a arte como uma forma de ser e viver, como expressao 

de valores e crencas. 

A arte era usada tambem para transmitir informagoes, como no caso da 

arte nas igrejas, que alem do sentido decorativo, servia para transmitir a 

religiao catolica para os fieis analfabetos. 

Diante do exposto, e possivel afirmar que a arte representa a epoca, o 

ambiente e a cultura de quando foi criada, toda obra de arte esta 

historicamente situada. A arte segundo Feldmann (2008) e vista como parte 

constitutiva das varias manifestacoes simbolicas de cultura. 

Para situarmos a evolugao da arte com o passar dos seculos, fez-se um 

breve relato de alguns momentos do ensino da mesma, tomando como 

referenda o esquema didatico lembrado por Feldmann, quando cita Ferraz e 

Fusari, no qual estes afirmam que: 

1- Nas primeiras decadas do seculo XX ate 
* .. " A - aproximadamente os anos 50 predominou o ensino da arte 

, como desenho. Os programas de desenhos do natural, 
- ' , decorativo e geometrico eram centrados nas representacoes 

' • • " • • c o n v e n c i o n a i s de imagens e os conteudos eram bem 
discriminados, abrangendo nogoes de proporcao, perspectivas, 
composigoes, construgoes geometricas. Nessa pedagogia 
caracterizada como 'tradicional', o ensino era voltado 
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principalmente para o produto do trabalho escolar, e as 
atividades didaticas exercidas tinham por finalidade exercitar a 
vista, a mao, a inteligencia, a memorizacao, o gosto e o senso 
moral. 
2- Nos anos 50, alem do desenho, o ensino da arte passou 
a abranger tambem as materias Musica, Canto Orfeonico 
Trabalhos Manuais, na mesma metodologia de aula citada 
anteriormente. 
3- O Movimento da Escola Nova, que se inicia a partir de 
1930, passa a influenciar toda a educacao escolar quer na 
concepcao e na metodologia de aula, quer na relacao aluno e 
professor, em consonancia com o movimento que foi 
denominado pedagogia nova*. No caso especifico de arte, o 
enfoque foi a 'expressao' como um dado subjetivo e individual. 
O ensino de arte se preocupava com o metodo, com os 
interesses do aluno e sua espontaneidade, e o processo 
didatico de trabalho baseava-se numa pedagogia 
acentuadamente experimental. (2008, p. 179-180). 

Atraves desse percurso historico apresentado sobre o ensino da arte, 

pode-se perceber sua evolugao com o passar dos anos e quando comparada 

ao ensino contemporaneo e perceptive! ainda mais avangos, apesar de ainda 

nao se ter alcangado o ensino desejado, as mudancas sao visiveis. 

Principalmente, com a criagao de leis que favorecem o ensino da arte desde a 

educacao basica, alem de um vasto campo de pesquisas realizadas que 

apresentam dados de como esse ensino e importante para o desenvolvimento 

do individuo. E que atualmente e um tema bastante discutido, devido a sua 

relevancia para a educagao como um todo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 O ensino de arte do Brasil 

Na historia da educacao brasileira o ensino da arte passou por muitas 

discussoes a respeito de sua importancia no curricula escolar, mas so a partir 

de 1971 atraves da lei 5692 a disciplina Educacao Artistica e introduzida no 

curriculo escolar como obrigatoria. No entanto sabemos que sua 

implementagao nem sempre garantiu sua legitimidade e concretizagao. A 

respeito disso afirma Barbosa: 



21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A aprendizagem da Arte e obrigatoria pela LDB no Ensino 
Fundamental e no Ensino Medio. Contudo, algumas escolas 
estao incluindo a Arte apenas numa das series de cada um 
desses niveis porque a LDB nao explicitou que esse ensino e 
obrigatoria em todas as series. (2007, p.13). 

Entre outros documentos que favorecem o ensino da Arte, os 

Parametros Curriculares Nacionais - PCNs apresentam-se com a finaiidade de 

explicitar conteudos, objetivos e especificidades do ensino-aprendizagem nesta 

area de conhecimento, atraves de orientacoes a professores de ensino 

fundamental. Esses guias vem abordando diferentes linguagens, entre elas: 

artes visuais; musica; danca e teatro. 

Na contemporaneidade a arte e vista enquanto livre-expressao, levando 

em consideracao o aspecto pessoal, no qual o individuo a desenvolve, partindo 

do seu contexto social. A arte entao passa a ser discutida por alguns 

pensadores como elemento processual, estabelecido na relacao entre as 

diversas manifestacoes artistica e o contexto pelo qual foi criada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Arte na escola 

A educacao vai muito alem do espaco escolar, ela abrange todo e 

qualquer lugar que venha a transmitir, seja direta ou indiretamente, 

informagoes que posteriormente possam vir a se tornar conhecimento, assim 

como a arte que tambem nao e desenvolvida exclusivamente na escola, mas 

em qualquer lugar que permita abranger a dimensao cognitiva e a atividade 

criadora dos sujeitos. 

No entanto, e na escola que o sujeito tern acesso aos conteudos 

sistematizados necessarios para o desenvolvimento intelectual. E entre esses 

conhecimentos se encontra o universo artistico, no qual, a crianga tern contato 

com os variados tipos de linguagem, o que possibilita seu desenvolvimento 

integral. Porem, o papel da escola nao esta em formar artistas, mas fazer com 
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que os individuos tenham acesso a diferentes tipos de arte, ampliando assim 

seu universe de saberes. 

A arte como todos os produtos da atividade humana, nasce na e para a 

sociedade, portanto ela e essencialmente social, ou seja, e atraves dela que o 

artista percebe o mundo e cria atraves de diversas formas, maneiras de toma-

ta sensivel para aqueles que a interpretam. 

0 que se percebe atualmente e que a arte e tratada enquanto um 

passatempo, uma brincadeira que esta limitada a recreacao, ornamentacao das 

salas de aula e confeccao de cartazes para datas comemorativas, portanto, 

uma interpretacao erronea do sentido de ensinar arte, desprezando sua 

necessidade para o desenvolvimento dos individuos. Nesse sentido, o 

professor tern um papel indispensavel no desenvolvimento cognitivo, cultural e 

criador de seus alunos, uma vez que estao em contato diario com estes, visto 

que o progresso dos alunos depende tambem de como e trabalhado os 

conteudos, e o que e realizado na sala de aula, atraves de atividades 

desafiadoras, problematizadoras, ajudando desenvolver o potencial criador e 

critico dos alunos. O fazer artistico depende muito do interesse de quern esta 

aprendendo, cabe ao professor dar condicoes favoraveis que impuisione, 

desperte o interesse no aluno e, consequentemente, o crescimento de sua 

autonomia, e a ampliacao de novas possibilidades de expressao. 

Atraves da arte, a crianca desenvolve a auto-expressao e um bom 

reiacionamento com o meio o qua! vive. A arte e uma forma espontanea do 

individuo desenvolver seu potencial criador Reforcando o que se afirma acima, 

Leao diz que: 

Aceitar que o fazer artistico e a fruicao estetica contribuem 
para o desenvolvimento de criancas e de jovens e ter certeza 
da capacidade que eles tern de ampliar o seu potencial 
cognitivo e assim conceber e olhar o mundo de modos 
diferentes. (1995, p.2). 

A desmistificagao da arte como algo desnecessario para o 

desenvolvimento do individuo, permite que a mesma nao se restrinja aqueles 

que possuem o "dom", caracterfstica que seleciona, exclui e empobrece a 

educacao. A superacao dessa concepcao admite que a arte seja algo para 
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todos, permitindo que se experiencie, sem classificar e rotular aqueles alunos 

que desenvolvem sua arte fora do padrao estetico elitista. Sobre isso Vygotsky 

apud Freitas (1995, p.77) diz que: "[...] existe criacao nao so nas obras dos 

grandes inventores e sabios, mas sempre que o ser humano imagina e cria 

algo novo.", sendo assim cabe ao professor impulsionar essa imaginacao 

proporcionando o acesso a cultura diversificada. 

O exercicio da arte nao esta somente na producao artistica, mas 

tambem no conhecimento, na leitura e interpretacao das obras de arte, e no 

que as mesmas vao servir posteriormente para o desenvolvimento do 

educando. O que caracteriza a obra enquanto arte, nao e somente a criacao 

dada pelo autor, mais as recriacoes feita pelos seus contempladores. 0 ser 

artistico vem da comunicagao entre aquele que criou e aqueles que fazem 

leitura da obra, levando sempre em consideracao o tempo em que ela foi 

criada. 

Ainda e notoria a concepgao que algumas instituicoes tern a respeito da 

arte, como algo desnecessario ao desenvolvimento do individuo. Em 

contraponto alguns estudiosos afirmam que a arte e tao importante quanto as 

outras disciplinas do curriculo escolar, pois ajuda no desenvolvimento cognitivo 

e cultural dos educandos, permitindo que eles conhecam a sua realidade e 

possam intervir de forma positiva sobre a mesma. Ou seja, 

Conhecendo a arte de outras culturas, o aluno podera 
compreender a relatividade dos valores que estao enratzados 
nos seus modos de pensar e agir, que pode criar um campo de 
sentido para a valorizacao do que I he e proprio e favorecer a 
abertura a riqueza e a diversidade da imaginacao humana. 
Alem disso, toma-se capaz de perceber sua realidade cotidiana 
mais vivamente, reconhecendo objetos e formas que estao a 
sua volta, no exercicio de uma observacao critica do que existe 
na sua cultura, podendo criar condicoes para uma qualidade de 
vida melhor. (BRASIL, 1997, p.19). 

A arte alem de traduzir formas de expressao e sentimento precisa ser 

vista como forma de pensamento. A ideia de ensina-la nao esta em 

desenvolver um metodo reprodutivista, o qual e incentivado a ve-la como um 

modelo gerador de copias. O aluno precisa saber que seu papel nao e fazer o 

que os autores fizeram, mas dar uma nova caracteristica, que vai leva-la a ter 
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uma nova face, que possa traduzir os seus pensamentos, os seus valores e a 

mensagem que gostaria de transmitir para aqueles que posteriormente forem 

aprecia-la. Nesse sentido, a arte e para ser pensada, criada, refletida e 

praticada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Arte e cultura 

A arte esta intimamente ligada a cultura, pois a maneira como 

concebemos, interpretamos, criamos e criticamos as informacoes que 

recebemos, esta incutida no conceito de cultura presente na vida social, nos 

costumes e nos valores que sao construfdos com o passar dos anos. Esse fato 

permite que tenhamos uma maneira propria de desenvolver nossa arte, apesar 

de pertencermos, por exemplo: a uma mesma comunidade. 

Quando se analisa, se cria, se interprets uma obra, de certa forma 

classifica-a de acordo com a maneira de pensar. Por isso, a necessidade de 

quando estiver em contado com uma obra de arte, procurar saber em que 

epoca foi produzida, o que estava acontecendo na politica, na sociedade, na 

economia. e se ela se enquadra dentro de algum estilo literario. Pois. como se 

sabe a cultura e tambem algo que se evolui, junto com as transformacoes 

sociais. "A obra nao e apenas de um artista, ela e o artista e seu tempo, vertice 

e vortice, vortex [,..] A obra de um artista, de certa forma, contem nela toda a 

historia da Arte, porque tratam-se de imagens de uma vida-em-

vivencia."(BARBOSA, 2007, p.40), ou seja, cada nova obra se apoia numa 

anterior, construindo um processo historico continuo, pois a criacao e a 

reelaboracao "do antigo com o novo". 

A ligacao da arte com a cultura nao e algo contemporaneo, como foi 

discutido no topico 1.1 desse texto, ela existe desde a pre-historia onde os 

individuos registravam seu cotidiano, sua forma de viver e ao mesmo tempo 

sua cultura. 

Se analisar todo o texto ira perceber que nao e so o topico que trata 

sobre a historia da arte que vem tratando sobre cultura, mas em todos os 
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topicos sao discutidos a arte ligada a cultura, mas emtio o leitor poderia 

perguntar: e por que a necessidade de construir um topico falando sobre arte e 

cultura, ja que em todo o texto vem trazendo as duas em conjunto? O 

significado desse topico foi exatamente deixar explicito a ideia de que so se 

sabe verdadeiramente sobre a arte se conhecer sua cultura. Seria impossivel 

estudar sobre a cultura de um pais sem ter conhecimento sobre sua arte. 

Atualmente nao e diferente, a arte esta expressa em todos os 

ambientes, como marca que identifica a cultura de cada localidade, ou povo. 

No Brasit, um pais conhecido mundialmente por suas manifestacoes culturais, 

e bergo de muitos artistas que se destacam por suas obras e expressoes 

culturais. 

A arte como representagao multicultural, e um importante fator para 

conhecimento da diversidade. Segundo Barbosa (2007): 

[...] a arte capacita um homem ou uma mulher a nao ser um 
estranho em seu meio ambiente nem estrangeiro no seu 
propria pais. Ela supera o estado de despersonalizacao, 
inserindo o individuo no lugar ao qual pertence, reforcando e 
ampliando seus lugares no mundo. (p. 18), 

Ou seja, a arte enquanto um instrumento de identificagao cultural 

permite ao ser humano refletir sobre sua condigao, proporcionando a este 

desenvolver sua capacidade critica, possibilitando assim transformar a 

realidade na qual vive. 



CAPITULO III 

3. CONSTRUINDO O ENSINO DE ARTE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente capitulo vem apresentar a arte e suas ponderagoes, uma 

analise de como se da o processo de ensino-aprendizagem de arte na turma 

que realizei o estagio, a fim de identificar como esta o desenvolvimento das 

aulas de arte na referida turma e como os alunos compreendem esse ensino. 
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3.1 A arte e suas ponderagoes 

As escolas no geral, em seus currfculos, nao contemplam de maneira 

satisfatoria o ensino de arte, por nao terem conhecimento que esse ensino e 

indispensavel para um bom desenvolvimento cognitivo e cultural da crianca, 

levando assim os professores a trabalharem de maneira inadequada dentro 

das salas de aula. 

Dessa maneira o ensino de arte fica limitado a livre-expressao, apenas 

como passatempo, com a finalidade recreativa. Isso pode ser percebido no 

discurso do educando, quando afirma que arte e "pintar, desenhar um monte 

de coisa, brincar, mais nada." (educando I, masculino, 11 anos, entrevista 

20/03/2010). 

Diante do exposto e reafirmado o discurso de que o ensino de arte e 

voltado exclusivamente a atividades ludicas. A respeito disso Leao fala que: 

Sendo a escola o primeiro espaco formal onde se da o 
desenvolvimento de cidadaos, nada melhor que por ai se de o 
contato sistematizado com o universo artistico e suas 
linguagens: artes visuais, teatro, danga, musica e literatura. 
Contudo, o que se percebe e que o ensino da arte esta 
relegado ao segundo piano, ou encarado como mera atividade 
de lazer e recreagao. (2003, p.1). 

O que se percebe atualmente e que mesmo assegurada pela lei o 

ensino de arte, continua defasado. Quando existe, e realizado junto com outras 

disciplinas, para que nao seja necessario reorganizar o curriculo e diminuir o 

tempo destas "consideradas mais relevantes" para o desenvolvimento 

intelectual da crianca, usando a questao da "interdisciplinaridade" para que o 

mesmo seja efetivado agregado. Isso fica perceptivel quando o aluno diz o que 

realiza nas aulas de arte: "eu pinto e no recreio eu sai e vo brincar de bola com 

os meninos, professora escreve e faz licoes de matematica, portugues, tern vez 

que faz ingles, geografia"(educando II, masculino, 10 anos, entrevista 

20/03/2010). Como pode se perceber, existe uma falta de aprofundamento nas 

questoes ligadas a arte. O ensino e realizado de maneira improvisada, e muitas 
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vezes tal improvisacao e confundida com criatividade. Nessa perspectiva, 

Barbosa relata que; 

[...] algumas secretarias de educacao estao usando do 
subterfugio da interdisciplinaridade, e incluem todas as Artes 
na disciplina de literatura. Essa e uma forma de eliminar as 
outras linguagens de arte, fazendo prevalecer o espirito 
educacional hierarquico da importancia suprema da linguagem 
verbal e consequentemente despreza pela linguagem visual. 
(2007, p. 13). 

Assim, o ensino de arte nao acontece verdadeiramente, pois se da 

prioridade a outras disciplinas deixando o mesmo secundarizado. Com isso o 

entendimento dos alunos sobre arte se toma muito superficial5 prejudicando 

assim o desenvolvimento integral do aluno e um bom desempenho tambem 

nas outras disciplinas. Pois como afirma Barbosa: 

A Arte na Educacao como expressao pessoal e como cultura e 
um importante instrumento para identificacao cultural e o 
desenvolvimento individual. Por meio da Arte e possivel 
desenvolver a percepcao e a imaginacao, apreender a 
realidade do meio ambiente, desenvolver a criatividade de 
maneira a mudar a realidade que foi analisada (2007, p.18). 

Ou seja, a Arte contribui nao somente para o desempenho do individuo 

enquanto aluno, mas tambem como um ser social, que pode tirar proveito 

desse seu entendimento para questoes da sua vida cotidiana, podendo mudar 

sua realidade para seu beneficio. 

Os professores e, consequentemente, os alunos reconhecem que o 

ensino de Arte so e de grande valia para aqueles que posteriormente forem se 

tornar artistas. Esse desenvolvimento esta embasado no talento e no "dom" 

que cada um tras ao nascer, ou seja, so e importante estudar Arte, aqueles que 

sao predispostos a desenvolver alguma habilidade artistica. Sendo assim, os 

alunos explicam que a arte vai ajudar: "peu ser alguem no futuro, se eu crescer 

pra ser pintora, alguma coisa." (educando IV, feminino, 10 anos, entrevista 

20/03/2010). Ou ainda, "a arte pra quando o caba crescer ser musico, tocador, 

dancarino, pronto, so isso." (educando VI, masculino, 10 anos, entrevista 

20/03/2010). 
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Dessa maneira: 

A atividade criadora da imaginacao se encontra, pois, em 
relacao direta com a riqueza e a variedade da experiencia 
acumulada peio homem. E nessa perspectiva que a criacao e 
compreendida por Vygotsky como uma reelaboracao criadora 
do antigo com o novo. (FREITAS, 1995, p.77). 

Nesse sentido, o ensino de arte esta na capacidade de experimentar de 

cada um, vendo por esse angulo tal ensino se torna menos elitista, favorecendo 

assim a inclusao de um publico cada vez maior e mais diversificado. Dessa 

maneira, os participantes vao se sentir construtores do seu progresso. 

Diante de tudo que foi discutido nos paragrafos anteriores, conclui-se 

que o ensino de Arte ainda continua muito distante da sua real finaiidade, que 

seria propiciar a todos um conhecimento amplo e aprofundado de todas as 

modalidades artisticas. Tal ensino ainda se propaga apenas como uma 

metodologia que pode ser usada para tirar a tensao, que por ventura deixa o 

ensino das outras disciplinas. O ensino da arte ainda nao foi analisado por 

aqueles que vivenciam na pratica, como um forte contribuinte para um 

desenvolvimento saudavei da cognicao dos individuos. 

Resta agora tomar conhecimento dos educadores todos os estudos e 

discussoes desenvolvidas em torno do ensino de arte, para que atraves dessas 

informacoes os mesmos possam mudar a situacao atualmente construida 

dentro dos muros das escolas. 



CAPITULO IV 

4. RELATOS E MEMORIAS DE EXPERIENCES VIVENCIADAS 

NO ESTAGIO SUPERVISIONADO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente capitulo vem apresentar a importancia do estagio 

supervisionado nos cursos de pedagogia, alem de relatos sobre as dificuldades 

encontradas durante o estagio, bem como discorrer sobre as principals 

atividades desenvolvidas, e como as mesmas contribuiram para amenizar os 

problemas encontrados. E por ultimo fazer um paralelo entre o 

desenvolvimento do estagio e o objeto de estudo dessa monografia, 

procurando apresentar como a pratica do estagio possibilitou a efetivacao dos 

conhecimentos adquiridos durante essa pesquisa. 
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4.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A importancia do estagio-supervisionado 

Sabendo a importancia e necessidade do estagio supervisionado nos 

cursos de graduacao e em particular no Curso de Licenciatura em Pedagogia, 

esse topico tras relates de experiencias vividas no estagio, e como as mesmas 

complementaram os estudos realizados nas disciplinas ofertadas durante todo 

o curso, auxiliando tambem no estudo proposto durante o desenvolvimento 

dessa monografia. 

O estagio supervisionado tern a finalidade de efetivar a relacao entre 

teoria e pratica, aproximando o aluno da realidade profissional, dessa forma o 

aluno consegue aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso. Sobre 

isso Oliveira (2008) expoe que: 

A pratica do Ensino/Estagio Supervisionado favorece a 
descoberta, sendo um processo dinamico de aprendizagens 
em diferentes areas de atuagao no campo profissional, dentro 
de situacoes reais de forma que o academico possa conhecer 
compreender e aplicar, na realidade escolhida, a uniao da 
teoria com a pratica. Por ser um elo entre todas as disciplinas 
do curso que englobam os nucleos tematicos da formacao 
basica do conhecimento didatico-pedagogico, conhecimento 
sobre a cultura do movimento, tern por finalidade inserir o 
estagiario na realidade viva do mercado de trabalho, 
possibilitando consolidar sua profissionalizacao. (p.01). 

E um momento unico, onde o estudante tern a capacidade de praticar 

sua cidadania, reconhecendo tambem a importancia de um acompanhamento 

tanto do professor-orientador, que toma possivel a nitidez do trabalho a ser 

desenvolvido e a modelagem dos conteudos a realidade escolar, como do 

professor-titular que acompanha tambem todo o desenvolvimento do professor-

estagiario, tracando caminhos de como aquele trabalho pode ser desenvolvido, 

dando uma maior seguranga a quern esta naquele momento direcionando a 

aula. 

Para se chegar ao estagio foi necessario passar por varias etapas, entre 

elas o estudo de textos relacionados ao Estagio Supervisionado em Docencia, 

a caracterizagao da escola ao qual se realizaria o estagio, a observacao da 
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dinamica escolar como um todo, e em particular diretamente na sala de aula, 

entrevista com a professora e alguns alunos, a aula teste e a elaboracao dos 

pianos de aula supervisionados pela professora-orientadora, bem como a 

professora- titular da sala. 

De um modo geral caracteriza-se tal experiencia, como algo bastante 

signiftcativo tanto para o individuo enquanto pessoa e tambem enquanto future 

profissional. pois se tern a oportunidade de estar em contato com a realidade 

profissional e social ao qual ira atuar, alem de ser um trabalho bastante 

prazeroso, principalmente quando se consegue ver o resultado daquilo que foi 

desenvolvido. 

4,2 Relates sobre a experiencia dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estagio 

Todas as atividades realizadas nesse perfodo de estagio foram bastante 

significativas, desde leituras e interpretacoes ate jogos e brincadeiras. Apesar 

da indisciplina ser algo presente durante as aulas, dificultando assim o bom 

andamento das mesmas, foi possivel a realizacio de atividades diversificadas 

e o acompanhamento do desenvolvimento dos educandos e um bom 

desempenho por parte dos mesmos. 

Sobre o desenvolver das aulas, nos primeiros dias foi bastante dificil e o 

acompanhamento da professora titular foi de extrema importancia, ajudando a 

manter a ordem na sala. No primeiro dia de aula, os alunos estavam muito 

agitados gerando um sentimento de impotencia diante da situacao de nao 

conseguir fazer com que os mesmos realizassem as atividades, essa situacao 

foi registrada no diario de campo quando diz que: "- tanto que estudei, e 

quando tenho a oportunidade de colocar em pratica todos aqueles 

conhecimentos adquiridos, nao estava conseguindo" (DlARIO DE CAMPO, 

21/09/2010). Mas como o passar dos dias conseguiu-se acompanhar o ritmo 

dos alunos e as coisas fluiram melhor. 

Todas as dificuldades e angustias percebidas foram registradas no diario 

de campo que esta sendo utilizado como fonte de pesquisa para realizacao 
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desse trabalho. Um dos trechos que apresenta tais dificuldades sera apontado 

a seguir, o mesmo foi registrado dia 23/08/2010, o primeiro dia em que 

ministrava aula. 

O que pude analisar nesse dia foi que com a minha presenca 
os alunos ficaram muito agitados e com pouca atencao. Foi 
dificil manter a ordem na sala mesmo com o auxilio da 
professora. E quanta aos objetivos dessa aula, nao sei se 
posso considerar que foram atingidos, pois apesar de se 
mostrarem conscientes quanta a questao do meio ambiente, 
suas atitudes demonstraram o contrario, ja que nao houve 
mudanca na postura dos alunos quanta o cuidado com seus 
materials e a limpeza da sala de aula.(DlARIO DE CAMPO, 
23/08/2010). 

Pode-se declarar tambem que todas as teorias discutidas ao longo do 

curso tambem contribuiram para que se pudesse controlar aquela situacao, 

estudos na disciplina de psicoiogia colaboraram significativamente para a 

compreensao das atitudes daqueles alunos, bem como auxiliou na hora de se 

tomar alguma decisao para reverter a situacao encontrada, mas para isso 

precisou toda uma reflexao sobre aquelas atitudes e sobre a postura 

apresentada diante das mesmas, remontando tambem a outros estudos 

adquiridos no decorrer do curso. 

Os problemas apresentados estavam em torno basicamente da 

indisciplina, do deficit de atencao e da falta de interesse dos alunos nas aulas. 

Com o desenvolver das aulas procurou-se ater a tais dificuldades visando a 

solucao das mesmas, buscando sempre contribuir com um melhor 

desempenho dos alunos nas aulas ministradas. 

Dentre as solugoes encontradas esta a aplicacao de atividades 

diversificadas e atrativas ligadas ao ludico, bem como uma melhor 

comunicacao com os alunos procurando escuta-los, acatando sugestoes e 

demonstrando aos mesmos a sua importancia naquele processo, fazendo com 

que eles tivessem a consciencia que o bom andamento das aulas so iria 

contribuir para um melhor desempenho deles posteriormente. 

Essas c o n t r i b u t e s estao registradas no diario de campo, um dos 

trechos que apresentam tais informacoes diz que: 



34 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As atividades ligadas a arte como: confeccao de materials, 
murais, cartazes, musicas, pinturas e etc., percebi um maior 
interesse a ate mais facilidade por parte dos alunos em 
desenvolve-las, foi otimo trabalhar atividades em grupo, pois 
era visivel a interagao dos alunos e a cooperacao dos mesmos, 
uns com os outros. (DIARIO DE CAMPO, 21/09/2010). 

Dentre as atividades desenvolvidas aquelas consideradas mais 

relevantes e que colaboraram diretamente com a aprendizagem dos alunos 

serao postas no proximo topico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 Principals atividades desenvolvidas e solucdes apresentadas diante 

das dificuldades encontradas 

O desenvolvimento de atividades dinamicas e diversificadas vem 

contribuir com um melhor desempenho dos alunos nas aulas, partindo dessa 

afirmacao vem-se apresentar algumas atividades desenvolvidas no estagio-

supervisionado como tambem expor como tais atividades contribuiram para 

amenizar os problemas encontrados. 

No segundo dia de aula, depois de toda uma reflexao sobre a atitude 

daqueles alunos, e que postura dever-se-ia adotar para diminuir aquelas 

atitudes agressivas e desinteressadas, procurou-se trabalhar primeiro com a 

confianga deles e com a responsabilidade que os mesmos devem ter para com 

sua aprendizagem, ja que no primeiro dia eles se apresentaram muito agitados, 

nao cooperando com o bom andamento das aulas e se negando a realizar as 

atividades propostas. A atitude tomada foi: 

Devido a indisciplina e falta de atencao dos alunos na sala de 
aula, resolvi trazer algo para cativar um pouco sua confianga, e 
mostrar que eles mesmos sao responsaveis por suas notas, eu 
level umas medalhas, construidas de pa pel laminado com um 
10 e atras tinha 'aluno nota dez' e expliquei que nao havia 
gostado do comportamento deles no dia anterior e que iria 
apagar tudo que tinha acontecido, dar uma nova chance e que 
a partir daquele momento todos ali presentes tinha a nota dez, 
e que permanecer com aquele dez so iria depender deles, mas 
para isso eles iriam ter que seguir algumas regras, que eram as 



35 

mesmas regras que estavam fixadas na parede e que a 
professora deles havia conversado e apresentado no inicio do 
ano, pedi para que eles lessem as regras novamente. E 
expliquei que ao final da aula aqueles que nao mereciam o dez 
naquele dia, iria me devolver. (DlARIO DE CAMPO, 
24/08/2010). 

Depois dessa conversa a atitude dos alunos ainda foi mais 

surpreendente como mostra o trecho: 

Ao final da aula eles ficaram me perguntando se haviam 
merecido o 10, e eu expliquei que eles deveriam ter 
consciencia disso, que aqueles que achassem nao merecer, 
me devolveriam e me diriam o porque, e aqueles que 
achassem que merecia tambem iria me dizer o porque, e foi 
bem surpreendente, eles se mostraram conscientes de suas 
atitudes e tiveram a iniciativa de me devolver, alegando ter 
quebrado alguma das regras revistas no inicio da aula, e outras 
me justificando porque mereciam aquele dez. Naquele dia sai 
muito gratificada do meu trabalho realizado.(DlARIO DE 
CAMPO, 24/08/2010). 

Os alunos ficaram muito empolgados para levar o dez para casa e 

mostrar aos familiares aquela nota, de quanto ele era um bom aluno, foi uma 

atividade bastante positiva, pois foi possivel repassar as regras para uma boa 

convivencia na escola. A reacao deles foi bastante significativa para o processo 

de aprendizagem, uma vez que se mostraram interessados e conscientes da 

mudanca necessaria em seu comportamento. 

Segue abaixo a medalha confeccionada para distribuir com os alunos, 

como incentivo para uma melhor postura dos mesmos durante as aulas: 
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Figura 1: Medalha Aluno Nota 10 

Fonte: Marta Soraya Sousa Silva 

Daquela forma conseguiu-se amenizar um pouco a indisciplina, mas ja 

ressaltando que a mesma nao desapareceu do comportamento dos alunos, 

pois e algo que vai sendo construido aos poucos. 

Outra atividade que considerou-se de muita importancia para o 

desenvolv imento dos alunos foi a atividade realizada sobre leitura, apesar do 

acompanhamento de algumas aulas realizado antes do estagio, para observar 

como era a dinamica da sala, nao conseguiu-se perceber o nfve! de leitura dos 

alunos, nem se os mesmos t inham o habito de ler. 

Foi real izado uma atividade sobre "como ler um livro, antes de ler sua 

historia" esse estudo permit iu compreender como as informagoes contidas na 

capa, contra-capa, orelha e no verso do livro vem contribuir para a escolha de 

um livro, bem como uma melhor compreensao de sua historia. Aquela atividade 

tambem iria colaborar para construcao da capa do diario de bordo, outra 

at ividade proposta, para melhorar o desempenho dos alunos na escrita, e que 

poster iormente esses registros tambem iriam contribuir para analise do estagio, 

ja que neles estariam registrados a visao dos alunos diante o desenvolv imento 

das aulas. 

UNiVERS'DADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE F0RMACA0 DE PR0FES30RES 

BIBLIOTECA SETORIAL 
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Sobre a construcao do diario de bordo, apesar do nao exito da atividade, 

devido a muitos alunos nao real izarem os registros, pode-se considerar 

satisfatoria, pois veio a complementar a atividade realizada sobre leitura, ja que 

os alunos puderam por em pratica aquelas informacoes adquir idas sobre a 

composicao do livro. De inicio a at ividade foi bem aceita e os alunos f icaram 

empolgados com sua construcao, ja que era uma atividade que desenvolver iam 

a chatividade. A confeccao da capa do diario foi uma atividade em que os 

alunos se mostraram empolgados, em ter algo que era exclusivamente deles, e 

sua construcao iria permitir um melhor desempenho na questao da escrita, ja 

que eles demonstraram ter muita dif iculdade com a mesma, a lem da 

resistencia presente em atividades que propunha a producao textual. 

Sobre a construcao do diario de bordo: 

[...] aquele diario iria servir para eles colocarem tudo que foi 

realizado na escola e fora dela, sendo que a ultima teria que 

esta ligada a sua vida escolar e educativa, e que eles poderiam 

tambem registrar duvidas e opinioes sobre as aulas e etc. 

Percebi o entusiasmo deles quando mostrei o material, ficaram 

perguntando se era deles. Eles fizeram trabalhos maravilhosos, 

belissimas capas, todas muito bem ilustradas. (DIARIO DE 

CAMPO, 24/08/2010). 

Apesar de nao se conseguir utilizar o diario dos alunos na analise do 

estagio, ja que muitos nao escreviam sobre as aulas e os que escreviam se 

restringia apenas em citar o que tinha sido realizado, nao contendo nenhuma 

exposigao sobre sua opiniao diante do desenvolv imento das aulas, insisti na 

cont inuidade da atividade e pode-se perceber que na realizacao de atividades 

prolongadas os alunos acabavam perdendo o interesse. Ou seja, 

[...] a sua confeccao foi muito positiva, as capas ficaram lindas, 

muito bem ilustradas, a parte para falar sobre o autor fizeram 

otima exposicao, mas no decorrer das semanas eu percebi que 

aquela atividade nao interessava mais aos alunos, todos os 

dias no (para casa' era pedido para eles escreverem no 

diario, nos primeiros dias eu pedi para alguns alunos lerem o 

que tinha feito, todas as sextas-feiras e recolhia os diarios para 

olhar como estava o andamento dessa atividade e percebi que 

eles nao estavam mais realizando tal atividade, uns ate 

perderam o diario[...]. (DIARIO DE CAMPO, 2 1 / 0 9 / 2 0 1 0 . ^ , ^ , ^ F c D E R A L 
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CENTR0 DE F0RMACA0 DE PR0FESS0RCS 

BIBLI0TECA SETORIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
qA.-lAZt:iP.\S-PARAiBA 



38 

Segue abaixo a foto da capa de dois dos diarios confeccionados pelos 

alunos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2: Diario de bordo confeccionado por duas alunas do 4? ano fundamental 

Fonte: Mart a Soraya Sousa Sitva 

Cont inuando sobre a questao da escrita, como citado anteriormente os 

alunos apresentavam dif iculdades na construgao de textos, a lem da resistencia 

em realizar at ividades de produgao textual, para isso foram real izadas 

at ividades que instigasse no aluno o gosto pela escrita, a lgumas nao bem 

sucedidas, em prazos prolongados, como no caso do diario de bordo, mas que 

nao deixaram de influenciar na mudanga da postura do aluno diante da escrita, 

ja que nao e uma atividade facil de realizar e requer muita dedicacao. Segue 

abaixo fotos de dois diarios, a mesma mostra o exercfcio da escrita quando os 

alunos discorrerem sobre seu dia escolar. 
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Figura 3: Registros dos diarios de bordo escritos por alunos do 4? ano fundamental 

Fonte: Marta Soraya Sousa Silva 

Foram realizadas tambem, produgoes textuais coletivas, historias para 

serem complementadas, e como se sabe que so e um bom escritor aquele que 

muito le ; foi investido bastante na leitura, de diversos t ipos e maneiras, que cre-

se ter contr ibuido para um melhor desempenho dos alunos. Sobre a dif iculdade 

dos alunos quanto a escrita foi algo percebido na primeira atividade dest inada a 

produgao textual, como pode ser visto na citagao abaixo: 

Muitos alunos disseram nao saber fazer e nem atraves do meu 

auxilio eles desenvolveram, nao demonstraram interesse e 

nem esforco para realizar a produgao. Entao, para aqueles que 

nao estavam conseguindo fazer, pedi que fizessem frases 

explicando qual a importancia do soldado, dessa forma foi 

possivel realizar a atividade e nao permiti que os alunos 

ficassem sem fazer nada, atrapalhando os demais, alem de ser 
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uma forma de trabalhar aos poucos essa dificuldade 

apresentada pela maioria. (DIARIO DE CAMPO, 25/08/2010). 

Em se tratando de leitura, que e algo essencial para bom desempenho 

dos alunos em todas as materias, inicialmente procurou-se realizar leituras 

coletivas, mas que nao foram satisfatorias, pois os alunos t inham ritmos 

diferentes, e acabavam nao entendendo a leitura, alem do que nao se 

conseguia acompanhar o desenvolv imento dos alunos, entao passou-se a 

realizar leituras individuais, pois assim t inha-se uma melhor compreensao do 

texto podendo detectar tambem qual o nfvel de leitura dos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sobre as leituras individuais: 

Apesar de nao ter sido totalmente positiva, pois alguns alunos 
se negavam a participar. Mas acompanhei esses alunos de 
maneira diferente, quando iria auxilia-los nas atividades pedia 
para eles lerem os enunciados, e mesmo apresentando 
dificuldades eles decodificavam. (DIARIO DE 
CAMPO.21/09/2010). 

Com o passar dos dias pode-se perceber a evolucao dos alunos na 

leitura, devido a vasta e diversif icada real izacao de at ividades l igadas a 

mesma, contr ibuindo tambem com a desenvoltura dos mesmos nas outras 

discipl inas. 

4.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A real izacao do estagio e o ens ino de arte 

O que vem sendo discutido ao longo dessa monograf ia e de como a arte 

vem influenciar no desenvolvimento cognit ivo e cultural da crianca. Atraves da 

experiencia do estagio pode-se fazer um paralelo entre o mesmo e o objeto de 

estudo da monograf ia, que possibil i tou tirar algumas conclusoes sobre o ensino 

de arte. 
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No curriculo da escola ao qual foi realizado o estagio supervisionado 

estava presente a disciplina artes, so que a mesma na pratica nao tinha seu 

esoaco Dara ser desenvolvido. Com a realizacao do estaaio oude detectar aue 
j - I- - - - - - - - - 4 - - - . 

as atividades voltadas ao ludico, a arte, interessavam mais aos alunos e eles a 

desenvolviam muito melhor do que aquelas at ividades em que nao uti l izavam. 

Nesse sentido, pode-se destacar atividades em que se percebeu um bom 

desenvolvimento, e desempenho do aluno na sua realizacao, no caso, as 

real izadas no dia do soldado, entre elas a montagem do quebra-cabeca e a 

pintura do mesmo. Tal atividade segue adiante: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4: Exposicao da atividade realizada no dia do soldado: montagem, colagem e pintura do 

quebra-cabeca do soldado 

Fonte: Marta Soraya Sousa Silva 

O que foi surpreendente na realizacao dessa atividade foi a faci l idade e 

atencao dedicada na sua construcao, que tambem foi registrado no diario de 

campo como mostra a citacao abaixo: 
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Em dupla, eles receberam um envelope contendo um quebra-

cabeca e uma folha de oficio para montar, colar e fazer a 

pintura da figura do soldado. Fiquei impressionada com o 

desenvolvimento da atividade, pois antes mesmo de mostrar o 

espelho, a maioria das duplas ja tinham conseguido montar [...] 

(DIARIO DE CAMPO, 25/08/2010). 

A inda sobre o dia do soldado foi real izado a confeccao da mascara da 

soldada e do chapeu do soldado, como e mostrado nas fotografias 5 e 6: 

NOM E: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD A T A : 

P 1 N T A R . R E C O R T A R . C O L A R A T R A S D A C A R T O U N A E P R E N D E R 

C O M E L A S T I C O . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• P a r a a s m e n i n a s 

3 e s e n v D l v i d o P e r : B i o g C a n l i n h o d o S a b e r - f r t l j szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jh-.i<«t inhodiKaberJiuscas* dHu»nirw -»Beuxvn/ 

Figura 5: Molde para confeccao da mascara da soldada. (Atividade realizada no dia do soldado). 

Fonte: Portfolio, Marta Soraya Sousa Silva. 25/08/2010. 
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Figura 6: Modelo para confeccao do chapeu do soldado. (atividade realizada no dia do soldado). 

Fonte: Portfolio, Marta Soraya Sousa Silva. 25/08/2010. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tais atividades possibi l i taram desenvolver a criatividade e diversas 

habil idades, alem de permitir trabalhar de maneira interdisciplinar, visto que 

quando se tern uma preparacao e reflexao sobre a realizacao do trabalho, os 

alunos compreendem melhor o conteudo, alem de realiza-lo com prazer 

tornando a aula mais agradavel garantindo assim a efetivagao da 

aprendizagem. Atraves do desenvolvimento de tais at ividades foi possfvel 

djminujr a questao da indisciplina e do deficit de atengao. ja que atividades 

l igadas ao ludico e ao concreto atraem os alunos. 

Foram desenvolv idas tambem outras at iv idades artfsticas como a 

confecgao de cartazes e murais, a util izagao das artes visuais atraves de f i lmes 

e v ideos, alem de contacao de historia, adivinhas atraves de mfmicas, e 

musica, a ultima pode ser vista na figura abaixo, o coral da escola se 

preparando para cantar a musica "Eu te amo meu Brash", numa atividade de 

culminancia de todos os trabalhos realizados durante a semana da patria, ao 
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qual foi t rabalhado com diversas atividades entre ela o estudo da referida 

musica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 7: Coral da escola Jaime Meira Fontes, composto pelos alunos do 4? ano, se preparando para 

fazer uma apresentacao na culminSncia da semana da patria. 

Todas as atividades foram importantes para o desenvolv imento do 

aluno, porem as que contr ibufram efet ivamente com a aprendizagem integral 

dos mesmos foram aquelas l igadas a arte, ja que os alunos se mostravam mais 

interessados e era perceptfvel o crescimento dos mesmos. A lem da 

possibi l idade de desenvolver em todas as disciplinas, at ividades l igadas a arte, 

comprovando que e possfvel trabalhar de forma interdisciplinar. 
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Diante das discussoes abordadas no decorrer desse trabalho, buscou-se 

mostrar como a arte vem influenciar no desenvolv imento cognit ivo e cultural da 

crianca. Atraves das pesquisas real izadas foi possfvel substanciar esse texto 

com fundamentos teoricos que auxi l iou na analise pratica do objeto de estudo. 

O que se pode concluir e que a disciplina de artes apesar de inserida no 

curr iculo escolar seu ensino ainda nao acontece de maneira satisfatoria, que 

venha desenvolver o intelecto da cr ianca e que seja parte integrante de sua 

cultura. 

Para que os professores possam desenvolver um bom trabalho e 

necessario qualif icacao. O nao conhecimento sobre o tema em questao leva 

nao so os professores como tambem os alunos a terem uma visao distorcida 

do que seja arte, simpli f icando a mesma apenas como objeto de distracao, 

como atividade de lazer que nao precisa ser planejada, e a ideia que seu 

ensino so vai influenciar na aprendizagem daqueles que posteriormente forem 

se tornar artistas. 

Com a real izacao do estagio supervisionado foi possfvel trabalhar de 

maneira interdisciplinar o ensino da arte atraves de algumas at iv idades l igadas 

a mesma. Tais atividades possibil i taram fazer uma ligagao entre o estagio e o 

objeto de estudo dessa monograf ia, ja que o conhecimento da importancia do 

ensino da Arte fez com que, apesar de nao ter um momento exclusivo, um 

horario de estudo dentro das aulas, a mesma pode ser desenvolvida 

juntamente com as outras discipl inas do curriculo escolar. 

Com o desenvolver da pesquisa, e na realizacao do estagio f icou notorio 

como a arte vem contribuir na formacao da crianca, e que seu ensino e 

indispensavel para uma educacao completa, que venha desenvolver o 

individuo integralmente. 
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ANEXOS 

R O T E I R O DA E N T R E V I S T A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. O que voce entende por arte? 

2. Voce tern aula de arte ou desenvolve as at iv idades sobre arte junto a 

outras disciplinas? 

3. A professora trabalha textos relacionados a arte? 

4. A professora explica a intengao das atividades real izadas? 

5. Que tipo de atividades voce realiza? 

6. Voce acha importante o ensino de arte? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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