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R E S i J M O 

Este trabalho tem como objetivo discutir atraves de um estudo mais aprofundado, series de 
fatores sociais que vem se destacando no interior das instituicoes escolares. Trata-se de 
preconceitos sobre genero e sexo, absorvidos ainda no meio familiar e tambem na instituicao 
de ensino que tem gerado grandes desigualdades e estereotipos entre meninos e meninas. 
Tendo em vista um objetivo a se alcancar, com a construcao de uma pratica pedagogica nao 
discriminatoria e com mais conhecimento previo sobre o tema genero e sexo, podendo assim 
contribuir no intuito de, que a escola seja um lugar de convivencia e formacao para a 
igualdade nas relacoes de genero, com isto, construir uma educasao mais democratica dentro 
da sala de aula, onde os educandose educadores possam compartilhar suas diferencas, 
respeitando as diversidades de identidade e de genero dentro do contexto escolar. Foi 
realizado na escola Desembargador Boto na cidade de Cajazeiras especificamente na turma de 
4° ano, o processo de observacao e entrevista entre os alunos, que exigiu uma obtencao de 
informacoes dentro do cotidiano escolar que veio a determinar o assunto ou problema de 
estudo monografico. Os dados foram analisados de forma qualitativa preocupando-se com a 
interpretacao do fenomeno. Em outro momento, aconteceu o estagio supervisionado, num 
processo que exigiu conhecimento da escola pesquisada e de conteudos didaticos para que 
fosse desenvolvida uma representatividade de conhecimentos no ensino aprendizagem dos 
alunos. Embora o estudo aponte que as relacoes de genero tenham sofrido muitas 
transformacoes ao longo do tempo, ainda prevalece nas escolas e, especificamente, dentro das 
salas de aula, a distincao entre os sexos, que determinam diferencas comportamentais para os 
meninos e as meninas, contribuindo assim, para uma necessidade de praticas reflexiva no 
cotidiano escolar. Esses resultados contribuem na compreensao dos aspectos desafiadores na 
instituicao de ensino escolar, propondo manutencao e ruptura de papeis sociais de genero as 
desconstrucoes e superacoes de estereotipos entre meninos e meninas. 

Palavras-chave: Genero. Sexo. Desigualdade. Contexto Escolar. 
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A B S T R A C T 

This paper aims to discuss means of further study, a series of social factors which has stood 
inside the schools. It's preconceptions about gender and sex, still absorbed in the family and 
also the educational institution that has generated great inequality and stereotyping of boys 
and girls. Given a goal to be achieved with the construction of a non-discriminatory teaching 
practice and with more prior knowledge about the theme of gender and sex and thus help in 
order to, that school is a place of coexistence and equality training for in gender relations, 
thus, build a more democratic education in the classroom, where learners and educators can 
share their differences, respecting diversity of identity and gender within the school context. It 
was done in school in the town of Porpoise Judge Cajazeiras specifically in the class of year 
4, the process of observation and interviews among students, who demanded a receipt of 
information within the school routine that has come to determine the issue or problem of 
monographic study. The data were analyzed qualitatively worrying about the interpretation of 
the phenomenon. At another point, there was the supervised training, a process that required 
knowledge of the researched school and educational content that was developed for a 
representation of knowledge in teaching for student learning. Although the study point that 
gender relations have undergone many transformations over time, is still prevalent in schools 
and, specifically, inside the classroom, the distinction between the sexes, which determine 
behavioral differences for boys and girls, contributing thus, a need for reflective practice in 
the classroom. These findings contribute to understanding of the issues challenging the 
institution of school, offering maintenance and disruption of social gender roles and 
overcoming the deconstruction of stereotypes between boys and girls. 

Keywords: Gender. Sex. Inequality. School Context. 
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I N T R O D U ^ A O 

As praticas educativas abordadas na sala de aula, nos dias atuais, deparam-se com 

problemas de toda ordem a respeito das diversidades. Ao visitar a Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Desembargador Boto, localizada na Rua Higino Tavares, cidade de Cajazeiras -

PB, pode-se perceber ao conversar com a diretora e observar alguns aspectos do cotidiano da 

escola, que dentre os principais problemas estao as diferencas comportamentais de genero 

entre os educando. Fato este que impede um desenvolvimento fluente da aprendizagem na 

sala de aula, acarretando com isto. implicacoes que desfavorecem o aprendizado. 

A partir da visita a referida escola, foi que surgiu a ideia de desenvolver o estudo, uma 

vez que as divergencias entre sexos opostos acarretavam em falta de controle dos professores 

para trabalhar esta problematica e de preparo para desenvolver uma aprendizagem com 

diferentes comportamentos. 

Com esta pesquisa pretende-se proporcionar um melhor entendimento sobre diferentes 

comportamentos de genero na sala de aula, no desenvolvimento da aprendizagem do 

educando e identificar os comportamentos do sexo feminino e masculino. 

Essa realidade esta presente em sala de aula e devemos identificar os diferentes 

generos e suas distincoes com estudos que possam compreender as razoes que implica na 

aprendizagem dos educandos. Podemos constatar que generos diferenciados dentro da sala de 

aula acarretam num contexto social amplo. 

O tema proposto e interessante, pois implica em conhecer a fundo as diversidades 

entre o sexo masculino e feminino. Nesse sentido, identificar problemas dentro da sala de aula 

e trabalhar este contexto como fator decisivo para as transformacoes e realizacoes de praticas 

predominantes na metodologia utilizada. 

Ao pesquisar o tema relacao de genero na escola, consultou-se alguns autores que 

destacam e ressaltam, com projetos e livros, a questao da relacao do genero. Scott e bem 

presente neste assunto, a relacao de genero que aborda, esta em elementos constitutivos de 

relacoes sociais fundadas sobre as diferentes percepcoes entre os sexos, que tambem esta 

ligada as representacoes de poder, nas mudancas distintas. 

Ja a autora Maria Eulina faz consideracoes sobre o que sao relacoes de genero, sua 

problematica, e como sao, como estas relacoes implicam na educacao, que e a parte mais 

relevante dentro deste trabalho. Eulina traz como principal referenda Guacira LOURO com a 

proposta do tema genero, sexualidade e educacao. 
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Este trabalho contribuira na perspectiva da escola, ate mesmo dentro da sala de aula, 

em praticas favoraveis ao conhecimento dos alunos e ate mesmo de professores. Sao 

problematicas existentes na sala de aula em todo o Brasil e mesmo no mundo. Problemas em 

comum ou nao, mas que irao contextualizar desenvolvimentos educacionais que tenham 

impacto na area de genero. 

Em sua estrutura, a monografia esta definida por quatro capitulos. conclusao. 

referencias e anexos. 

O primeiro capitulo apresenta os procedimentos metodologicos denominados no 

estudo, quanto aos metodos utilizados, instrumentos de coletas de dados, tipo de pesquisa, sua 

abordagem e o sujeito e local da pesquisa. 

O segundo capitulo aborda a percepcao social e conceitos existentes da relacao de 

genero, desde a construcao historica, ate o contexto escolar que esta inserida. 

O terceiro capitulo contempla a analise referente as questoes do dia a dia na sala de 

aula dos educandos, no qual observa-se o posicionamento dos alunos mediante as relacoes de 

genero e suas implicacoes no contexto escolar. 

O quarto e ultimo capitulo trata da importancia do Estagio Supervisionado em 

Docencia a formacao do profissional da educacao. Como tambem as contribuicoes a 

fundamentacao teorica a partir de atividades praticas, explorando assim, as implicacoes que 

influenciam as relacoes de genero no contexto escolar. 
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C A P I T U L O I 

1. P E R C U R S O M E T O D O L O G I C O 

Neste capitulo. aborda-se aspectos import antes analisados no decorrer deste estudo. 

caracterizando metodos para um melhor desenvolvimento do trabalho. Explicitam-se o tipo de 

pesquisa realizado. os instrumentos de coleta de dados, a abordagem. o sujeito e local da 

pesquisa e, por ultimo, o portiiblio e diario de campo construidos durante o Hstagio 

Supervisionado em Docencia como fontes documentais. 

O como fazer reflete o empenho que o estagiario teve para alcancar seus objetivos. 
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1.1 Tipo de pesquisa 

A pesquisa foi elaborada acerca da relacao de genero na escola. tendo como meta a 

pesquisa de carater explicativa que "pretende identificar os fatores que contribuem para a 

ocorrencia e o desenvolvimento de um determinado fenomeno, buscando-se aqui as fontes, as 

razoes das coisas" (GONSALVES. 2007. p. 13). fatores estes. que estruturaram o significado 

do desenvolvimento do projeto. Trata-se tambem de pesquisa de campo. no meio a qual o 

objeto de estudo se encontra. para melhor compreensao do problema estudado. 

1.2 Instrumentos de coleta de dados 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram a observacao e a entrevista 

semi-estuturada tendo como objetivo a obtencao de informacao do entrevistado sobre 

determinado assunto ou problema. 

A observacao segundo Severino: "e todo procedimento que permite acesso aos 

fenomenos estudados" (2002. p. 125) e esta observacao foi variando de acordo com o 

proposito do entrevistado. Optou-se tambem pela entrevista semi-estruturada onde "o 

entrevistado tem liberdade para desenvolver cada situacao em qualquer direcao que considere 

adequada. sendo uma forma que pode explorar mais amplamente uma questao'* (BES I . 1972. 

p. 16). 

Em um segundo momento, foi utilizado um processo que exige conhecimento a 

respeito da escola pesquisada. da metodologia do professor titular, da relacao professor/aluno 

e do processo de ensino aprendizagem. em curso. () metodo usado foi a observacao para 

levantamento de dados, com um estudo geral sobre a escola. sua estrutura fisica. seus 

funcionarios, sua equipe gestora, em fim sobre o desenvolvimento da aprendizagem dos 

alunos e os recursos oferecidos pela escola. 

Em outro momento. foi feita uma entrevista com o professor questionado-o sobre sua 

formacao. seu conhecimento sobre o Projeto Politico Pedagogico da escola. seus pianos de 

aula, as maiores dificuldades para ter a presence dos pais na escola e como promover a 

integracao na turma. 

A entrevista tambem foi lancada para os alunos. porem com a estrutura diferenciada 

para tal assunto abordado: como e a forma que o professor trabalha. em relacao aos seus 
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relacionamentos entre si, o que acham da hora do intervalo das aulas, se gostam das 

atividades. brincadeiras e jogos em suas aulas. 

1.3 Abordagem da pesquisa 

Segundo a natureza da pesquisa. os dados foram analisados pela representatividade 

qualitativa. E importante levar em eonta a representacao socio-politico de grupos ou de 

opinioes que sao minoritarias em termo de pessoas. e mais expressivos em situacoes 

ideologicas e politicas. Para referendar este ponto. observa-se a afirmaeao que "preoeupou-se 

com a compreensao. com a interpretacao do fenomeno. considerando o significado que os 

outros dao as suas praticas [ . . . ] " (GONSALVES. 2007. p. 17). 

1.4 Sujeito e local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental Desembargador 

Boto. localizada na Rua Higino Tavares. centro da Cidade de Cajazeiras - PB. onde 

encontramos um contexto social amplo por ter uma boa localizacao e estrutura. Foi procedida 

com a participacao de alunos representantes do 4° ano do ensino Fundamental, a turma tem 

vinte e dois alunos. Procurou-se sempre desenvolver uma pesquisa com foco nas diferencas 

entre o sexo feminino e masculino. tendo como base de pesquisa 10% da turma com 

representatividade na pesquisa de dois meninos e duas meninas. Eles e elas estabeleceram 

respostas com diferenciacoes que propiciou interacao de abordagens sobre o fenomeno que 

atinge com forca total a relacao de genero na sala de aula. 

1.5 Diario de Campo e o Portfolio: construidos no Estagio Supervisionado 

em Docencia 

A utilizacao de recursos disponiveis na sala de aula atende as necessidades da 

construcao de um memorial do Estagio Supervisionado em Docencia. com todas as condicoes 

disponibilizadas em um Diario de Campo e Portifolio. Para tanto. o registro escrito 
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caracteriza-se numa perspctiva que tem como referenda as contribuicoes para a historia do 

conhecimento sobre os individuos e grupos, que dao sentido as experiencias do vivido e nao 

vivido. 

A intencao e reconstruir o conteudo das narrativas com a pretensao de estabelecer 

fatos que conllrmem e discordem de historias do estagiario em docencia. Como se trata de 

uma pesquisa qualitativa varios instrumentos foram utilizados como: diario de campo. 

portifolio, fotos e documentos escritos atraves de memorias das atividades proposta na sala de 

aula. E ressaltado por Santos, a importancia da pesquisa: 

No campo da pesquisa, as narrativas sao utilizadas como instrumento de 
coletas de dado, pois a investigacao de carater qualitative tem sido o merito 
de expiorar e organizar o potencial humano, produzindo conhecimento 
sistematizado atraves dele. A pesquisa tambem e importante para entender a 
relacao dialetica entre a teoria e a realidade. pois. ao mesmo tempo em que 
e uma investigacao. representa uma formacao. (2007. p. 15). 

Os caminhos entrelacando as construcoes do passado vivido pelos narradores e os 

personagens as reflexoes desenvolvidas nessa abordagem para a compreensao dos dados 

colhidos. 

Para compreensao dos dados colhidos. e necessario que se conheca os caminhos que 

entrelacem as construcoes de um passado vivido e narrado para, assim. enquadrar os fatos do 

presente numa abordagem realista. 
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C A P I T U L O II 

2. R E L A C A O D E G E N E R O N O C O N T E X T O E S C O L A R 

Este capitulo trata. inicialmente, das questoes sobre a relacao de genero desde a 

construcao historica que esta em continua mudanca ate questoes sobre "diferenca e 

desigualdade de sexo e genero existente entre os educandos. impedindo um desenvolvimento 

fluente da aprendizagem na sala de aula*" (CARVAI .HO. 2003. p. 59). Tambem aborda a 

importancia de questoes de genero na educacao trazendo circunstancias de identidade pessoal. 

de sexo. cor de pele. classe social e demais desigualdades sociais e culturais. 
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2 . 1 . Relacao de Genero: Conceitos estabelecidos 

Em uma cuitura e sociedade diversificadas constituidas de decadas passadas. 

encontramos toda uma estrutura de dominaeao simbolica. A materializacao na organizacao 

social e nos corpos. resultou-se em um processo de construcao sociocultural com base nas 

diferencas sexuais percebidas. 

Essa construcao historica que esta em continua mudanca elabora conceitos de generos 

a partir da teoria feminista na decada de 1980. com o intuito de "desnaturalizar as diferencas 

de comportamento e o estatuto social de homens e mulheres, bem como a divisao social 

(sexual) do trabalho" ( C A R V A L H O . 2003. p.58). 

Atraves desse processo buscou-se origens exclusivamente sociais sobre concepcoes de 

masculino e feminino. Implica que o conceito de genero "e uma estrutura de dominaeao 

simbolica (ideologia). um principio de organizacao das praticas sociais (divisao de trabalho) e 

uma estrutura psicossomatica (habitus, identidade)". ( C A R V A L H O . 2003. p. 61). 

Nesse sentido. na construcao social o genero e mutavel, ou seja. sua historia varia de 

acordo com a classe social, a idade, a religiao. a etnia. a regiao. Alem de que relacoes de 

genero sao relacoes de poder. instituindo o comportamento relacionado ao masculino. que 

produz desigualdade entre suas realizacoes socialmente valorizadas. 

() genero implica em relacao e classificacao de pessoas. que se constituem, 

tradicionalmente. em dicotomia. assimetria, desigualdade e hierarquia. Nestas classificacoes 

se dcterminam identidades. qualidades e valores. alem de desigualdades atribuidas a homens e 

mulheres. 

O genero em nivel individual corresponde a jeitos de ser. parecer. ja nas relacoes 

sociais constitui uma estrutura de dominaeao masculina. baseada em atribuicoes de valores. 

2.2 Diferencas de sexo e desigualdade de genero 

Diferencas muitas vezes se transformam em desigualdades. razao por que devemos. 

em nossas escolas, educar criancas, jovens e diferentes etnias. generos. origens sociais e 

culturas. para que se tornem pessoas capazes de desenvolver-se diante de uma sociedade. uma 

vez que. "homens e mulheres tem corpos diferentes. mas as qualidades. habilidades. gostos 

pessoais. o tempero e o caratcr variam enormemente entre os individuos e nao sao 

determinados pelo sexo biologico" ( C A R V A L H O . 2000. p. 16). 
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Difercnciacoes e preconceitos quanto aos generos masculino e feminino tem 

aumentando. A escola. ainda. faz circular muitos desses signiflcados que qualifleam as 

liderancas das diferencas individuals em suas praticas. 

A educacao para a igualdade entre meninos e meninas sao elementos fundamentals 

para a cidadania e para a construcao da democracia entre os generos. Portanto: 

Diferencas entre homens e mulheres existem. mas nao devem implicar 
desigualdade ou desvalorizacao das qualidades e contribuicdes femininas, 
como a maternidade e o cuidado das criancas. idosos. doentes e carentes. A 
desigualdade de generos e evidentemente. uma questao de educacao. Desde 
a inlancia. meninas e meninos sao educadores dentro de vigidos padroes de 
comportamento. Menino nao chora. brinca de bola e de carinho. menina nao 
po correr. trepar em arvore e so brincar de boneca e panelinha. 
(CARVALHO. 2000. p. I 8). 

Por isso, e necessario que o educar do masculino e feminino sejam construcoes 

instaveis e plurais, que expressem posicoes sociais variaveis e que possam favorecer a ruptura 

de alguns estereotipo construidos ao longo da historia. 

2.3 Sexualidade: processo de relacao de genero 

Entende-se que durante muito tempo a orientacao sobre a sexualidade foi, 

consideravelmente. ignorada nas escolas. A busca das relacoes de genero no conhecimento 

sobre sexualidade nos dias de hoje, proporciona o estudo por diversos fatores primordiais ao 

desenvolvimento do processo educativo do aluno. Uma boa concepcao do assunto proposto 

em sala de aula, para que a cultura que temos do masculino e feminino seja vista por um novo 

angulo. deve ser analisada no contexto escolar. 

Cada cultura define o que e feminino e o que e masculino. Portanto: 

O genero construindo socialmente qualidades valores. papeis sociais. 
padroes de comportamento. modelos de identidade. representacoes de 
homem e de mulher. que quando utilizados de modo reducionista, tornam-se 
estereotipos e servem para descriminar. (CARVALHO. 2000. p.22). 
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Envolvendo as relacoes de genero. como concepcoes naturais ou culturals. adotamos 

assim preferencias. predisposicoes e experiencias fisicas e comportamentais, orientadas a 

sujeito do sexo oposto, do mesmo sexo ou de ambos os sexos. tornando-se uma questao 

relevante para a vida em sociedade. como demonstram as ciencias humanas. 

Carvalho (2009) propoe um melhor entendimento sobre o assunto das relacoes de 

genero e sexo e suas classificacoes, consideravelmente, mais discutiveis em sala de aula, 

como a natureza e a cultura. Neste sentido, apresenta algumas caracteristicas que estao 

associadas a comportamentos entre meninas e meninos dentro da sala de aula. Para melhor 

concepcao veja os quadros a seguir: 

N A T U R E Z A 

M U L H E R HOMEiM 

Tem vagina utero 

e ovario 

Tem penis e 

testiculos 

Produz ovulos Produz 

espermatozoides 

Ejacula 

Pica gravida gera 

criancas 

Pode da a luz • 

Amamenta -

C U L T U R A 

F E M I N I L I D A D E M A S C U L I N I D A D E 

Fragilidade Forca 

Medo Co rage m 

Sensibilidade Insensibilidade 

Organizacao Desorganizacao 

Delicadeza Pureza 

Intuicao Racionalidade 

Futilidade Seriedade 

SEXO # GENERO 

Quadro representante das relacoes de genero da escola 
Fonte: Carvalho, 2009. p. 13. 
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O primeiro quadro apresenta caracteristicas ligadas a diferencas fisicas entre mulheres 

e homens. aspectos biologicos. Bias se relacionam ao sexo. bem como a algumas 

caracteristicas propicias de cada sexo. ou seja. algumas sao especiflcas das mulheres e outras 

sao dos homens. 

O segundo quadro apresenta algumas referencias qualitativas e sentimentais presente 

em nossa cultura. associados a mulher e homem. Os generos sao definidos em oposicao. que 

se excluem, sendo geralmente que o feminino sexo fragil e masculino genero de poder. 

Podemos questional- diante destas caracteristicas. pois nem sempre a mulher e fragil. 

futil e tambem caracteristicas das masculinas. nem sempre. nao sao estas informadas. 

Percebe-se que o processo cultural, aprendido e reforcado. atraves da educacao no 

contexto escolar. na familia. e outros aspectos sociais. e construido e modelado de acordo da 

relacao de genero. 

Como descreve a autora: 

[...] e importante perceber que. apesar de homens e mulheres possuirem 
corpos diferentes. as qualidades. as habilidades. os gostos pessoais. o 
temperamento e o carater variam entre os indivfduos e nao sao determinados 
pelo sexo biologico.(CARVALHO. 2000. p.20). 

Esse processo de construcao de identidade deve se dar de acordo com a matriz 

heterossexual que constitui entre sexos c identidades opostos. E preciso lembrar que a 

natureza tambem e construida historicamente e socialmente. como ja foi dito antes, com isto. 

Guacira Louro afirma: "Nossa forma de 'chegar* a ela e nos referimos ao que e ou nao e 

natural tambem se da pela linguagem. tambem se faz por meio de simbolos e de 

representacoes tambem se modifica historicamente" (LOURO. 2001. p.34). Portanto. sexo e 

corpo tambem sao construcoes culturais. 

2.4. Questoes de genero no contexto escolar 

A desigualdade de sexo e genero e. especialmente. a desvalorizacao dc sexo feminino. 

implica em considerar multiplos aspectos: encontramos no contexto escolar muitas condicoes 
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de desvantagens social, economica e politica e situacoes de opressao de genero o que ainda 

abatem sobre as mulheres. 

No contexto escolar e importante ressaltar que a problematica de genero nao se redux 

as questoes de acesso a materias especificas na escola como: Matematica. Quimica. Fisica e 

as medidas de desempenho escolar. Pode-se conslatar que meninas tem ultrapassado os 

meninos em numeros de eonclusoes em nivel de escolaridade fundamental, medio e superior. 

Apesar de algumas mudancas e avancos nas relacoes de genero conquistado. nas 

ultimas decadas. meninas e meninos continuam a receber educacao diferenciada. perpetuando 

preconceito e diferencas. Na familia aprende-se que mulheres e homens devem ter 

comportamentos. gostos e valores diferentes. E a escola reforca. muitas das vezes. essa 

educacao familiar, contribuindo para a perpetuacao da desigualdade de genero. 

E possivel encontrar textos e livros com ilustracoes de figuras nos quais as mulheres 

sao apresentados como donas de casa e maes com atividades domesticas e homens aparecem 

atuando somente no espaco publico. Cabe lembrar que as manifestacoes preconceituosas e 

violentas partem muitas vezes dos proprios estudantes. ja que muitos deles chegam a escola 

com valores contrario a diversidade. 

Como ressalta Maria Eulina: 

A escola e. ao mesmo tempo, um espaco de reprodueao e de resistencia ao 
instituido. Por seu carater escolar pode contribuir para reforcar e naturalizar 
os estereotipos e preconceitos de genero: ou pode se constituir num 
instrumento de luta para a superacao do sexismo e da descriminacao contra 
as identidades sexuais nao hegemonicas. Isso exige uma tomada de decisoes 
por parte de todas e de todos que atuam no cotidiano escolar: corpo docente. 
equipe teorica. direcao escolar ( 2009.p.28). 

Ter postura neutra ou fa/.er vista grossa. diante de preconceitos e colaborar para o 

reforco das desigualdades de genero. No cotidiano escolar. os professores podem construir. 

junto com os educandos. conhecimentos criticos. com superacao de qualquer discriminacao e 

opressao. 

A funcao social assumida pela escola. em suas multiplas relacoes escolares. revela a 

naturalizacao das diferencas de genero instituidas socialmente e historicamente entre meninas 

e meninos. visao predominante que esta ancoradoa e construida ao longo do tempo. Sao 

posturas sexistas que afetam o crescimento. inibindo muitas manifestacoes na infancia e na 

adolescencia. e termina para impedir que se tornem seres completos. 
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Contudo. e nos espacos educativos que se encontra o ambiente propicio para essas 

eonstrucoes ou nao. Assim para Finco: 

E importante que os/as docentes que trabalham na Educacao Infantil tenham 
consciencia do potencial que o ambiente coletivo de educacao tem para 
possibilitar a convivencia entre a diversidade e repense desse modo, suas 
praticas educativas. A discussao das questoes de genero na educacao se 
traduz na possibilidade de uma educacao mais igualitaria. que respeite a 
crianca na construcao de sua identidade e que favoreca. desde as primeiras 
relacoes. a praticas educativas que introduzam sexistas. Demandam a 
incorporacao de praticas educativas que introduzam conscientemente. como 
estrategia de socializaeao a meta de igualdade de genero (2008. p. 2). 

Nesse sentido. alem do papel da escola. a familia tambem deve compartilhar dessa 

luta. por isso cabe a escola articular, potencializar e encaminhar esse processo de interacao. 

assim valores sao construidos e perpetuam-se, muitas vezes. determinando as posturas 

reveladas pela crianca. Isto a escola acaba orientando. reforcando e muitas vezes 

determinando habilidades distintas para meninos e meninas. 

Assim. ambos os sexos recebem educacao diferenciada. embora partilhando do mesmo 

espaco. lendo as mesmas literaturas. ouvindo as mesmas historias e sendo acompanhada pela 

mesma professora. Neste sentido, a diferenca esta na postura e no tipo de intervenc^ao quando 

os educadores interagem com as criancas. 



C A P I T U L O I I I 

3. C O M P R E E N S A O S O B R E A S R E L A C O E S D E G E N E R O NO 
C O N T E X T O E S C O L A R 

Neste capitulo. apresenta-se questoes references ao dia a dia em sala de aula, ao tempo 

que se busca analisar. com a ajuda do posicionamento dos alunos. uma melhor compreensao 

sobre as relacoes de genero e suas implicacoes dentro de um ambiente escolar. 
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3 . 1 . Processo da aprendizagem e identificacao dos comportamentos entre 
meninas e meninos no contexto escolar 

Para que se possa ter um melhor entendimento sobre diferentes comportamentos de 

genero no ambiente escolar sobre a aprendizagem e preciso identificar os comportamentos do 

sexo feminino e masculino. Desenvolvemos a pesquisa de campo na Escola Estadual 

Desembargador Boto. localizada na Rua Higino Tavares do municipio de Cajazeiras-PB. 

Como mostra a autora Maria Eulina " 0 conceito de genero refere-se as nocoes de 

masculino e feminino. construidas a partir das diferencas biologicas entre os sexos. ao longo 

da historia. nas diversas sociedades e culturas". ( C A R V A L H O . 2000. p. 15). 

As primeiras atividades foram de identificacao do aluno (nome, idade. local onde 

mora?) e logo depois. foi perguntado a que sexo eles pertencem: masculino ou feminino? 

Todos responderam as suas respectivas identidades e genero de maneira rapida e solida. 

Dentro desta linha perguntou-se como era o ensino da professora e como eles abordavam este 

assunto na sala de aula, porem somente as meninas sabiam explicar como foi a preparacao da 

aula e as condicoes desenvolvidas para que o professor exerca o poder da educacao neste 

assunto. (aluna 1) : *'eu presto atengao quando tia esta falando ela explica bem direitinho os 

meninos do sexo masculino e as meninas do sexo feminino. ai a gente aprende". Mas as 

expl ica tes sobre nocoes de masculino e feminino da professora na sala de aula foram muito 

limitadas. 

Os alunos se diziam muito danados e inquietos. tanto as meninas quanto os meninos. 

mas as meninas eram mais delicadas davam respostas mais consideradas. de forma meiga. e 

os garotos com respostas limitadas. como fortes, e questionadores. Sobre este tipo de 

comportamento entre meninas e meninos.Eulina ressalta : 

As relacoes de genero se baseiam em representacoes sociais e culturais. ou 
seja. nas ideias sobre o que deve ser como deve se comportar. pensar. sentir. 
um homem ou uma mulher. Assim as ideias sobre a masculinidade e a 
fern in i I idade tendem a criar estereotipos que ditam como todos os homens e 
mulheres devem ser. (2000. p. 16.17). 

Em um contexto pertinente de pesquisa. foi explicitada a aparencia fisica e de 

comportamento dos educandos. As meninas nao se achavam parecidos com ninguem 
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fisicamente. mas em comportamento somente uma menina e todos os meninos se achavam 

parecidos. 

A visao destes alunos ajuda a entender as relacoes e suas diferencas. Pois "homens e 

mulheres tem corpos diferentes. mas as qualidades. habilidades, gostos pessoais. o 

temperamento e o carater variam enormemente entre os individuos e nao sao determinados 

pelo sexo biologicamente" ( C A R V A L H O , 2000. p i6 ) . 

A matematica era a materia favorita. principalmente dos meninos. (aluno 2)*" gosto 

mais de matematica pois eu somo e da certo e e mais facil" que so responderam esta materia 

como opcao. E por outro lado. as meninas tinham. alem da Matematica. a Lingua Portuguesa 

que era sua l a opcao de materia. (aJuna_2):,'acho bom quando tia manda a gente ler os contos 

as historinhas. que a aula e melhor". ha assunto favorito para escrita e leitura de historias e 

contos. Com isto. e possivel afirmar: "os homens sao racionais e objetivos as mulheres 

emotivas e sensiveis; portanto; a racionalidade e considerada qualidade masculina. enquanto a 

emotividade e fcminina". ( C A R V A L H O . 2000. p. 17). Uma das entrevistadas ve o estudo da 

materia Lingua Portuguesa como um empreendimento das acoes relevantes para a nossa vida. 

ela fala que " tem de estudar para trabalhar e ter uma vida melhor"( aluna 2). 

Os meninos tem como principals atividadcs na sala de aula, o gosto pela Matematica e 

destacam suas habilidades voltadas para o raciocinio e agilidades como: quebra cabeca. eaca 

palavras e as meninas ficam mais enquadradas na leitura e escrita das atividadcs de Lingua 

Portuguesa. 

Pode-se constatar facilmente que a classificacao de amizade foi determinada pela 

natureza. pois as meninas entrevistadas responderam que suas melhores amigas sao do mesmo 

sexo e respectivamente os meninos tambem. pois se identifleam as suas relacoes tanto com 

brincadeiras e assuntos de jogos. ou seja. com atividades consideradas apropriadas para o sexo 

feminino. Portanto: 

[...] o genero faz parte da identidade pessoal. assim como o sexo. a cor da 
pele. a classe social, e as demais circunstancias sociais e culturais. Por outro 
lado. a atribuicao de genero nao se restringe apenas aos comportamentos dos 
sujeitos. mas se projeta tambem nas praticas e instituicoes sociais. que 
podem ser qualillcados de masculinos ou femininos, conforme os valores 
que expressam. (CARVALHO, 2000. p. 16). 

As definicoes de masculinidade e feminilidade sao variaveis e multiplas. Exemplo 

disto. e o fato dos alunos terem respostas parecidas. os meninos responderam sobre quais 



C A P I T U L O I V 

4. A C O N T E C I M E N T O S V I V E N C I A D O S NO E S T A G I O 
S U P E R V I S I O N A D O E M D O C E N C I A 

Neste capitulo abordaremos os fatos na percepcao do Estagio Supervisionado em 

Docencia na area escolar. Apontando a importancia deste na formacao academica enquanto 

docente e suas contr ibutes que fundamentaram a pratica a partir dos conhecimentos teoricos 

estudados durante a graduacao, apresenta-se tambem as atividades desenvolvidas durante o 

estagio e as questoes estabelecidas entre relacoes de genero apresentadas por diversas 

situacoes no contexto escolar. 
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4.1 Contribuicoes do Estagio na formacao docente 

O estagio e obrigatorio na Uni versidade Federal de Campina Grande no Curso de 

Pedagogia para o curriculo, definido como de grande importancia para a aquisicao de 

competencia profissional, desenvolvimento de habilidades. habitos e atitudes. que 

contribuirao com a formacao profissional e pode ser obrigatoria nao somente para a 

integralizacao do curso. 

O estagio foi uma parte integrante do processo formativo, contribuindo para a 

formacao do futuro profissional na educacao que possibilitou a aplicacao pratica dos 

conhecimentos teoricos, com maior assimilacao das materias curriculares vivenciadas no dia-

a-dia da sala de aula, desde o primeiro periodo no curso Licenciatura em Pedagogia. De um 

modo especial a formacao teorico pratica ocorreu na instituicao educacional de uma forma 

solida, assumindo efetivamente o papel de professora, realizando atividades do cotidiano 

educativo. 

Nesse sentido, segundo Navarro ( 2000 ) : 

[...] as diversas tematicas envolvendo os estagios supervisionados, 
contribuem para uma base solida para a formacao dos profissionais da 
educacao apesar das dificuldades, consideradas que nem sempre os 
professores e estagiarios tem clareza sobre os objetivos que orientam suas 
acoes no contexto escolar e no meio social onde se inserem, sobre os meios 
existentes para realiza-lo>, sobre os caminhos e procedimentos a seguir, ou 
seja, sobre os saberes de referenda e sua acao pedagogica , faz sentido 
investir no processo d reflexao nas e das acoes pedagogicas realizadas no 
contexto escolar. ( apud PIMENTA; LIMA, 2004 ). 

A concepcao e alicerce para o estagio esteve fundamentada no principio da acao-

reflexao-acao que exige de um estagio observador, exercitar o fazer pedagogico de forma 

reflexiva. 

A partir dos pressupostos do tema central desta monografia, destacou-se no estagio o 

aprendizado social, profissional e cultural, tendo como reflexao diaria a observacao do 

conhecer das relacoes de genero na sala de aula implicadas nas praticas escolares. Nesse 

sentido, "o estagio curricular e atividade teorica de conhecimento, fundamentacao, dialogo e 

intervencao na realidade [ . . . ]" (NAVARRO, 2004, p.48). Isso significa dizer que conhecer as 

relacoes de genero nas praticas escolares implicou em um desdobramento que se compos pela 
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importancia do contexto social e historico individual de cada aluno e sua generalizacao de 

relacoes a partir de dados particulars se formam um contexto amplo dentro da escola. 

4.2 Atividades desenvolvidas durante o estagio 

Acompanhando a construcao entre a relacao teorica e pratica do estagio, que 

contribuiu a capacitacao no exercicio do magisterio na educacao, quando uniu as experiencias 

academicas as atividades executadas durante c estagio. em meio as necessidade dos alunos na 

sala de aula e da propria escola. 

Considerando que para o fazer a aula, realizar o exercicio da docencia, precisamos de 

uma experiencia que demanda recursos de diversos saberes, Santos comenta que: "A aula nao 

e algo que se da, mas que se faz, no trabalho conjunto de professores e alunos" (2007, p. 18). 

nessa perspectiva acredito uma melhor qualidade de ensinar e de compreender. 

A trajetoria de pianos de aula, ou seja, de conteudos e atividades desenvolvidas na sala 

de aula era de acordo com a "didatica'' da professora titular e de acordo com a instituicao de 

ensino. 

A pratica docente para o estagiario e como se houvesse um momento magico vivido na 

sala de aula. Apesar de existir o livro didatico na sala de aula, nao era todos os alunos que 

disponibilizava deste recurso e tambem, a estrutura de conteudos de livros era "pobre" 

didaticamente dai, foram utilizados muito pouco. Foram utilizados alguns recursos visuais, 

alem do quadro e giz, houve tambem a disponibilizacao de papeis mimeografados e 

xerografados, confeccoes de cartazes e materials didaticos que contribuiram para o sucesso 

das atividades realizadas em sala de aula no processo de ensino aprendizagem. 

No primeiro momento houve a preocupacao em dar continuidade a aulas anteriores, ja 

que a professora titular tinha trabalhado o conteudo, sempre fazendo uma ponte entre a 

atividade e o tema estudado. A medida que o tempo passava, havia mais confianca e 

satisfacao de estar contribuindo no aprendizado daqueles vinte e dois alunos. Era como se 

fosse a vitoria da didatica. 

4 .2 .1. Bingo matematico 
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Apos a observacao e sondagem, o passo a seguir, foi dispor de uma aula de 

matematica que propusesse a possibilidade daquelas criancas uma atividade que visa 

estimular o aprendizado, de forma ludica, exercitando o raciocinio e o trabalho em equipe, 

envolvendo assim, o conteudo das tres operacoes ja estudadas que era adicao (+), subtracao(-) 

e multiplicacao (x). A atividade com o bingo matematico foi embasado nos seguintes 

objetivos: desenvolver o raciocinio logico matematico; reconhecer os numeros com agilidade; 

exercitar operacoes da adicao, subtracao e multiplicacao e despertar o gosto pela matematica 

de maneira ludica. Neste sentido foi usado para a atividade do bingo, cartolina, milho ou 

feijao e lapis hidrocor, conforme pode ser visto na fotografia a seguir: 

Fotografia: 01 Bingo matematico 
Fonte: Thayane Pessoa, 2010. 

Para propor esta atividade, o material necessario foi trazido de casa, pois a escola nao 

disponibilizava no momento, foi entregue o material de grosso modo aos alunos, onde eles se 

desempenharam a desenvolver a cartela do bingo. Logo depois todos os alunos sentaram no 

chao e atentamente ouviram o chamado das pecas, que eram retiradas do saco, pecas estas que 

eram de operacoes de matematica envolvendo as expressoes numericas de adicao (+), 

subtracao (-) e multiplicacao (x ) . 

Em meio a situacoes de tumulto em relacao a falta de disciplina de alguns alunos, foi 

perceptivel que "[...] em alguns momentos fizeram bagunca diante da chamado do bingo, mas 

era logo resolvidos, pois todos queriam escutar atentamente o chamado para nao passar 

batido."(DIARIO D E CAMPO, 23/09/ 2010). 

Como avaliacao, estava proposto nao quern conseguisse veneer o bingo, mas sim, a 

integracao e participacao constante na estrutura do conteudo e seu ensino-aprendizado, o 

contexto do processo de reorganizacao entre o raciocinio e o resultado das operacoes 

corretamente. 
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4.2.2. Conscientizacao da preservacao a natureza 

Todo o planejamento da aula do dia 21 de setembro em que se comemora o dia da 

arvore, foi uma proposta de interdisciplinaridade com o contexto das areas de conhecimento 

para que trabalhassemos os conteudos especificos a cada area, utilizando a arvore como seu 

principal componente e objeto de estudo. 

Uma producao textual referente a data comemorativa foi entregue aos alunos, para 

que sua importancia fosse ressaltada por meio da leitura oral e da valorizacao e seu amor as 

plantas fosse destacado. Com isto, foi proposio que os alunos dessem nome a arvore. e que 

esta pessoa fosse bem especial em sua vida. Como podemos observar na imagem a seguir: 

;"F" 

MINHA AMI £ A ARVORE 
Frances Rodr 

Estova o lhondo pela janela 
U m a l inda arvore amarc la 
Ela o l hou para m im e sorr iu . 
Perguntei o seu nome e ela me disse: 
Me chamo ~PnaMfkfrt; '?JJofyQC:< 

Depois deste d ia , 
Nos to rnamos grandes amigas . 
Passei a rega- la com dgua fresquir ha 
E ela me contou a sua v ida 
Desde quando era uma mud inhc . 

Passaram-se anos e anos 

Eu cresci e meu rumo vou tomar 

Mas voce cont inue l inda a e n c a n t a . . 

Voce pode despreocupar 

Que todos os dias eu venho te visitor, 

MINHA AMIGA ARVORE;! % 

7AT 

Fotografia: 02 - texto Minha amiga arvore encontrado n > portfolio. 
Fonte: Thayane Pessoa, 2010. 
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Neste texto sobre a "minha amiga arvon:" os alunos foram bastante criativos, muitos 

colocaram o nome dos pais, do irmao, de grandes amigos e ate mesmo da minha pessoa que 

estava ali somente como estagiaria e fui lembrada tao carinhosamente por duas alunas. 

Em um segundo momento, os alunos flzessem uma producao textual onde procuraram 

manifestar com criatividade seu pensamento sobre a conscientizacao dos homens em favor da 

natureza e o que gostariam de ter como caracteristicas que favorecesse para ser uma linda 

arvore. "Depois de refletir sobre a historia da arvore, que tem o nome no aluno, iriam fazer 

uma producao de texto imaginando que cada um e uma arvore com o tema se eu fosse uma 

arvore" (DIARIO DE CAMPO, 21/09/ 2010). Como podemos perceber na imagem a seguir: 

• Colorir, color atrcs carto'.ina e icortar. 

Fotografia: 03 atividade de producao textual encontrada no portfolio. 
Fonte: Thayane Pessoa. 2010. 
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Nessa atividade uma aluna ressalta bem o que foi proposto no objetivo,demonstrando 

clareza de pensamento sobre a importancia da arvore. 

[...] se eu fosse uma arvore: daria sempre sombra, ar puro, frutos para todos 
comerem, pois sei que o dever de uma arvore e dar tudo isso e um pouco 
mais e tambem os nossos deveres com a arvore sao regar todos os dias, pois 
preciso de agua para crescer e dar frutas. E e por isso que gosto do dia da 
arvore. Plante uma hoje (DIARIO DE CAMPO, 21/09/2010). 

A exposicao deste trabalho, feito pelos os alunos na sala de aula rendeu muitos elogios 

em relacao a conscientizacao da protecao a natureza e o verde da escola, a professora titular 

achou muito interessante a didatica que a aula estava fluindo, os alunos expos seus trabalhos 

no varal ecologico criado na sala de aula e que foi visitado por algumas pessoas da 

coordenacao pedagogica, parabenizando aos alunos as mensagens educativas ilustradas de 

forma ludica. Como pode observar na imagem abaixo: 

Fotografia: 04 Varal ecol6gico. 
Fonte: Thayane Pessoa, 2010. UNIVERS'DADE FEDERAL 
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Para encerrar a aula foi preparada uma surpresa para a escola e os alunos, aconteceu a 

plantacao de uma muda. Os alunos estavam incentivados e bastante euforicos por todo a 

conscientizacao que foi trabalhada durante todo o dia na sala de aula, integrado o tema da 

arvore com todas as disciplinas. Foi preparado pelos os alunos os instrumentos de trabalho 

como a areia, terra e o estrume para o adubo, o buraco foi feito por outros alunos e entao o 

plantio da palmeira aconteceu em um espaco acolhedor no jardim da escola com o 

consentimento da direcao. Como podemos ver a seguir: 

Fotografia: 05 - Plantacao de uma muda. 
Fonte: Thayane Pessoa, 2010. 

Foi um momento bastante satisfatorio e prazeroso do estagio. Ver a atencao que os 

alunos deram aquela causa tao importante, que e a questao da natureza, os alunos flcaram 

muito euforicos, a todo o momento eles estavam atentos ao desenvolvimento do plantio e 

levantavam questoes sobre a preservacao da natureza tao presente em nossas vidas. 
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4.3 Questoes de genero percebidas dura rite o estagio na sala de aula 

Apos a realizacao de cada atividade, procedia-se uma reflexao sobre a questao de 

genero. 

Existem muitas diferencas entre os comportamentos de meninos e meninas, sendo 

tanto biologicos como culturais e nao foi diferente na sala de aula durante o estagio 

supervisionado. Procurar fazer muitas vezes com que atitudes discriminatorias na sala de aula 

fossem trabalhadas significativamente, sendo que o papel do educador foi reconhecer essas 

diferencas e trabalha-las, pois a boa compreensao sobre o tema de estudo em questao, 

abrangeu praticas educacionais acerca das relacoes de genero na sala de aula. 

Pensando nessa situacao, concordo com Suplicy quando diz que: 

Para nos orientarmos assim diminuir nossas odeias preconceituosa, 
primeiro e preciso obter informacoes basicas. A seguir, precisamos olhar 
com outros olhos o aluno e a aluna quanto a comportamentos ligados a seu 
genero (masculino e fem: nino).Por ultimo, e importante conhecer um pouco 
mais, para desmistificar preconceitos e facilitar a relacao com alunos e 
filhos. (1999, p 69). 

So quando conhecemos sobre algo e que passamos a percebe-lo de maneira mais 

flexivel, voltada para refletir o assunto. E isso so acontece quando estamos em contato com 

informacoes a respeito, sejam estas informacoes atraves de TV, livros, internet ou mesmo na 

convivencia diaria, mediante situacoes. 

Durante o tempo de estagio na sala de aula precisou-se trabalhar praticas e 

posicionamentos nao discriminatorios que certamente contribuiu atraves de reflexoes e 

discussoes sobre o nosso papel diante da escola c sociedade. 

Para isto a autora Katia afirma: 

Promover o debate e o diaiogo do tema talvez seja seu melhor caminho. E 
tarefa da escola fazer com que alunos e alunas reflitam sobre seus 
sentimentos e emocoes diante de conflitos interpessoais, desconstruindo 
preconceitos de genero e contribuindo para a construcao de novos modelos 
de relacao entre homens e mulheres pautados em principios de igualdade . ( 
2007.p25). 
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Um fato que, foi presenciado durante o estagio, mereceu um cuidado maior foi sobre a 

violencia associada ao genero, tanto meninos contra meninas ou entao meninos mais frageis 

do que o agressor. O fato dos meninos geralmente possuirem maior forca fisica que as 

meninas gerando assim agressoes fisicas e tambem verbais fez com que o educador fizesse 

intervencoes nessas situacoes com discussoes e reflexao, a fim de prevenir e garantir o 

respeito ao outro na sala de aula. 

Diante de um momento de reflexao com os alunos, aplicamos uma dinamica que tinha 

como tema "A silhueta" esta atividade proposta tinha como objetivo distinguir para os alunos 

o que e considerado natural e cultural, ou seja, sexo diferenciado do genero. 

Muitos alunos nao souberam responder. quando indagados oralmente, qual seria a 

diferenca entre natural e cultural, ate entao o aiuno respondeu que: "natural tia, seria como 

nascemos e cultural seria do que aprendemos na vida". Nao estava errado com aquela 

resposta, entretanto precisava ser aprofundado o assunto de maneira que todos entendesse, 

assim: 

Dividi a turma em dois grupos e pedi que um grupo desenha-se uma 
silhueta masculina e outra feminina, preenchendo os desenhos com as 
caracteristicas que se identificam homens e mulheres, sejam fisicas, 
emocionais e comportamentais. Terminando o desenho, perguntei aos 
alunos se as caracteristicas desenhadas e escritas eram proprias apenas 
delas. ou exclusivas delas. Por exemplo, apareceu a caracteristica 
sensibilidade, dado po<- uma aluna, a silhueta foi feminina e nao a 
masculina, mas fiz perceber que existem homens sensiveis e que pode ser 
transferido para o homer 1. ( D I A R I O D E C A M P O # 0 9 / 1 0 ) 

No processo de discussao os grupos ccncluiram que as caracteristicas que nao podem 

ser transferidas estao relacionadas ao sexo e as transferiveis se relacionava ao genero. 

Alguns estereotipos eram presentes na sala de aula como: "nao tenho jeito para isso", 

"chorar e coisa de menina", entre outros. Com esta dinamica os alunos adquiriram um 

conhecimento muito importante para a condicSo de igualdade, que dificultava na expressao 

livre de cada aluno. 

Muitas barreiras foram enfrentadas com os alunos, em alguns casos foi preciso discutir 

as atividades para obter o aprendizado. Foram muitas as possibilidades para trabalhar a 

tematica das relacoes de genero nas varias areas de conhecimentos. 

Em lingua Portuguesa e Literatura, as relacoes de genero podem ser percebidas em 

uma atividade que aconteceu na sala de aula e envolveu atentamente todos os alunos, foi a 

autobiografia. Assim percebeu-se por meio da analise do texto produzido por cada um dos 
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alunos, a descricao de suas caracteristicas, com isto, "Propus as criancas que contassem um 

pouco de sua historia, que com certeza, todos elas eram especiais, cheios de qualidade e 

defeitos, mas adoraveis"(DIARIO D E CAMPO, 22/09/10). 

Vejamos na imagem que segue uma autobiografia bem executada, que foi 

desenvolvida, na essencia de pesquisa bibliografica, as suas principais caracteristicas de uma 

autobiografia, com desejos e anseios do presente, passado e futuro da aluna. 

Fotografia: 06- Autobiografia de uma aluna 
Fonte: Thayane Pessoa, 2010. 

Esta foi uma atividade desenvolvida pela aluna e como percebemos a sua organizacao 

e cuidado com o material e escrita, como tambem nao se opos ao que foi proposto na sala de 

aula, estas caracteristicas sao predominantes entre as meninas. 

Ao exercitar as habilidades de escrita e de leitura de cada aluno, na autobiografia, 

percebemos que foi importante se conhecer e tambem, conhecer a vida do nosso colega. 

Juntos aprendemos coisas sobre nossa maneira de ser e pensar, e descobrimos nossas 

semelhancas e diferencas independentemente do nosso sexo e genero. 

A maior dificuldade durante o estagio foi desenvolver os pianos de aula na area de 

conhecimentos da Educacao Fisica, os estereotipos ligados ao genero, como a separacao 
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imediata feita pelos proprios alunos das pratica- esportivas e de brincadeiras relacionadas a 

meninos e meninas eram bastante forte entre sles. 

Para garantir as mesmas oportunidades de participa9ao para todos os alunos, 

independentemente se seria uma brincadeira ou esporte com bola, quando numa aula de 

voleibol, a turma foi dividida em duas equipes. Um dos aspectos considerado na organizacao 

das atividades foi a sua diversidades, valorizando as diferencas, usando o criterio como o 

cabeca de chave seja o mais agil. nesta ocasiao o aprendizado estava vinculada a troca de 

informacoes e a cooperacao dos alunos na tentativa de ajudar os seus colegas a superar os 

limites corporais e psicologicos, tendo o avanc > de suas conquistas. 

E em outras vezes, prevaleceu o respei :o aos interesses existentes entre os alunos, por 

exemplo, eles nao aceitavam outros tipos de atividade flsica que nao fosse o jogo de futebol, 

isto entre os meninos e entre as meninas elas sempre rejeitavam a possibilidade de praticar 

essa modalidade esportiva com os meninos. 



C O N C L U S A O 

Diante do contexto aqui explorado atraves de estudos. observacoes. pesquisas. tratar 

de relacdes de genero no contexto escolar e aspecto de suma relevancia para a qualidade de 

ensino. Faz-se necessario ressaltar que a educacao escolar e a porta de entrada para as 

criancas encontrarem as espacos propicios que possibilitam a satisfacao de seus desejos e 

oportunidades para boas escolhas. 

As relacoes de genero sao parte integrante do processo de construcao sobre 

concepcoes educacionais. posturas, condutas e formas de comportamentos diferenciados pelo 

sexo. E na interacao e convivencia com as outras pessoas que os educando aprendem a 

compartilhar um contexto educativo e colctivo. ou seja. por seu carater politico, nao-neutra a 

educacao escolar pode contribuir para reforcar e naturalizar os estcrcotipo e preconceitos de 

genero. 

No espaco escolar. pode-se discutir qual seria o seu o nosso lugar no aspecto social, 

quando se pontua criticamente algumas problematicas e impasses que a tematica e genero 

provoca. Faz-se uma breve construcao historica das concepcoes de genero e suas 

desigualdades existentes entre os educandos. Situa as relacoes de genero no contexto da sala 

de aula, enfocando o posicionamento dos alunos e suas implicacoes de praticas vivenciadas 

dentro do ambiente escolar. Ve-se tambem a importancia do estagio e relacao do 

conhecimento teorico com o pratico. evidenciando situacoes das relacoes de genero que 

perpctuaram no contexto escolar. 

E considera-se aqui a necessidade dc trazer para o espaco da educacao as discussoes e 

reflexoes convenientes as relacoes de genero no contexto escolar. Neste sentido o resultado 

realizaria mudancas de posturas nos educando e educadores do segmento em questao. a fim de 

que o espaco escolar seja. realmente, um ambiente de vivencia feliz para homens c mulheres. 

respeitando as diferencas implicitas no sexo. 

Concluido o Estagio Supervisionado em Docencia. ilea para o estagiario a sensacao de 

mais uma tarefa cumprida. Em meio ao trabalho exaustivo de lidar com uma turma numerosa 

de criancas, cujas mentes sao impregnadas pelo preconceito de que o masculino e o sexo 

dominante temos o prazer de afirmar: a minha maior alegria esta na clareza de que. pude 

colaborar, positivamente, no crescimento educacional de alguns meninos e meninas. 
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A E N T R E V I S T A DA P R O F E S S O R A E A L U N O S E M R E L A C A O A O E N S I N O E 

A P R E N D I Z A G E M 

A professora entrevistada a Sr. Geralda Maria de Souza tem como area de atuacao. o 

ensino fundamental de 1" a 4 a serie. Exerce atualmcnte seu trabalho de docenle na 4 ! l serie da 

Escola Desembargador Boto. tendo 18 anos de tempo de magisterio com formacao academica 

em Pedagogia, com especializacao em metodologia do Ensino. 

Para a professora o planejamento das atividades docentes e de grande importancia. 

pois ajudara o educador a desenvolver as atividades no seu dia-a-dia. sendo que o seu piano 

de aula e elaborado semanalmente. procurando sempre alcan^ar os objctivos propostos. 

A sua metodologia e muito importante para o processo de ensino aprendizagem porque 

visa desenvolver habilidades para o desenvolvimento do educando. E os aspectos no processo 

avaliativo deve consistir em processo continuo. onde o educador observa a maneira como 

cada educando reage diante da aprendizagem. 

As estrategias usadas pela professora junto aos alunos que apresentam dificuldades em 

relacao aos conhecimentos. ela procura fazer um trabalho individual ate mesmo com a ajuda 

dos colegas da sala. 

Para a professora. os maiores desafios enfrentados no processo de ensino 

aprendizagem, as vezes. e a falta de interesse dos proprios educandos e a nao ajuda dos pais 

que pouco se interessam na formacao dos seus filhos. alguns nao estao aptos para ensinar uma 

tarefa de casa, pois nao sabem ler nem escrever, outras nao frequentam as reunioes dos pais e 

mestre para ter o parecer dos filhos. 

Levando em conta a importancia de se atuali/.ar no ensino do magisterio, a professora 

procura ler assuntos da Nova Escola. fazer cursos de capacila^ao quando o mesmo e oferecido 

pela Secretaria de Educacao do Estado. 

O processo de interacao entre pais e escola e atraves de reunioes bimestrais com os 

pais ou responsaveis para que estejam sempre cientes do que acontece com os alunos na 

escola. Como educadora de seus filhos. um papel tao importante. prevalece um 

relacionamento muito pouco participativo entre a familia e a escola. Sendo a familia de suma 

importancia para o desenvolvimento e aprendizagem do educando. interagindo de maneira 

clara e objetiva com a escola. esta interacao pode acontecer de forma passiva onde os pais 

acompanham os assuntos pedagogicos da escola e. especificamente. do aluno que e o seu filho 

e que precisa da atencao e reforco escolar dos pais. 
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A professora procura a interacao na sala de aula com temas atuais. com assuntos 

sempre adequados para a idade e o processo de desenvolvimento. Para a docente embora a 

tecnologia no processo de aprendizagem seja voltada para obtencao e troca de in formacao. 

nao esta utilizando muitos recursos. so apenas D V D e televisao. 

A participacao da professora na elaboracao do PPP da escola foi ativa. para o processo 

de sua realizacao. pois junto com os professores. diretor e vice-diretor obteve um bom 

trabalho em conjunto. 

Ja na entrevista com os alunos da 4 a serie. tendo como professora a entrevistada. 

Segundo os alunos a professora trabalha os conteudos de forma que todos entendam o que 

esta sendo proposto na sala de aula, tirando as duvidas dos alunos no quadro e na carteira. 

individualmente. com permanencia de duvidas a professora designa um tempo extra no 

intervalo da aula para o aluno. 

Todos os alunos gostam das atividades. com debates sobre assuntos '"interessantes". 

buscam se aprofundar em atividades com tare fas que tenham jogos. e estimula os desafios 

promovendo a interacao social. 

Os alunos tem uma boa relacao com a professora. alguns a respeitam por ser uma 

"autoridade*" na sala, outras gostam da sua maneira. da metodologia utilizando. como 

compreensao. paciencia quando ensina as atividades. 

As dificuldades dos alunos eram praticamente as mesmas, que seria a tarda de casa. 

pois ficam com duvida e muitos das vezes nao tem nenhum acompanhamento em casa. 

Para os alunos as dificuldades encontrada na sala de aula e fazer contas muito grande e 

leituras extensas que muitas das vezes se tornam chatas. alem de que eles reclamavam muito 

do peso nas mochilas. pois chegavam alguns alunos com dores na coluna. Para eles a 

professora teria que diminuir os livros na mochila e tambem passar mais tarefas que tenham 

jogos. 

Todos os entrevistados tem uma interacao boa com os colegas. alguns tem mais 

afinidade com um, e outros com outros. 

Para os alunos. todos conseguem aprender o que a professora ensina. quando vem 

outra atividade flea um pouquinho do assunto passado. ai eles iram aprender outra atividade. 

Todos tem a mesma resposta quanto a responsabilidade de nao aprender um conteudo. todos 

dizem que a culpa e do proprio aluno que nao presta atencao a explicacao flea conversando. 

nao tendo algumas vezes concentracao nas tarefas realizadas na sala de aula. 
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Todos os alunos acham importante as brincadeiras nos intervalos e ate necessario para 

pensarem em outras coisas que nao sejam estudar. Todos os alunos fleam brincando da 

mesma atividade. com uma boa convivencia. 

Segundos os discentes entrevistados a leitura faz com que eles conhecam outros 

lugares, coisas novas. O relacionamento do aluno com a ida a escola e proveitosa. pois gostam 

da professora e de estudar para ser alguem, ter uma profissao um bom emprego e outros 

alunos acham muita chatice vir a escola todos os dias e alem do mais acordar cedo. 

O B S E R V A C A O S O B R E A R E A L I D A D E E S C O L A R I N V E S T I G A D O 

A observacao feita sobre a real idade da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Desembargador Boto. localizada na rua Higino Tavares. no centro de Cajazeiras. proximo ao 

cemiterio velho e a algumas residencias de classe media - baixa. Esta escola se expande para 

criancas de outros bairros. como bairro de capoeiras e bairro da Esperanca. 

A escola Desembargador Boto e composta por quatro salas de aula, uma sala de 

recurso uma sala de leitura. uma secretaria. uma cozinha, uma dispensa. um almoxarifado. 

seis banheiros. um patio interno e um patio externo. Todas as salas sao bem conservadas. com 

estrutura de boa ventilacao e bem coloridos, a escola nao tem biblioteca. mas sim sala de 

leitura. bem decorada onde os professores utilizam para leituras nos livros como: historias. 

contos. filmes etc. a cozinha tem sua estrutura bem limpa os profissionais da area trabalham 

com touca e avental. os banheiros sao bem limpos. tanto o piso como os cestos de papel. mas 

lallam pequenos acabamentos. o patio interno e confortavel para os alunos razoavelmente 

medio bem arejado e o patio externo Ilea na entrada da escola. com plantas bem cultivadas e 

cuidadas pelos profissionais da escola. tendo sua estrutura sem telhado e arejado pela sua boa 

ventilacao. 

A escola Desembargador Boto apresenta uma area fisica de aproximadamente 993.60 

m 2 com uma area construida de 569.28 m 2 , sendo murada utilizando-se de duas esquinas. a 

paisagem da escola e rudimentar com paredes bem altas ao redor da escola. a rua que da 

acesso a entrada da escola e de paralelepipedo e com arvores na frente da escola e um pouco 

estreita. 

Alguns funcionarios sao novatos. mas outros ja compunha o quadro de funcionarios da 

escola Desembargador Boto. Diante de sua funcoes todos os funcionarios se interagem com 
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os assuntos da escola. e as reunioes sao pautadas assuntos entre todas as diversidade cm 

relacao ao trabalho escolar. 

A gestao escolar esta sempre atenta ao que acontece dentro e fora da sala de aula, uma 

boa aceitacao entre os alunos com relacionamento de respeito. Alem de tratar de paries 

burocraticas da escola. procurando sempre recursos didaticos para que os professores 

coloquem em pratica seu Piano de Ensino. 

O piano de ensino e elaborado por cada professor semanalmente procurando alcancar 

os assuntos. Ja o calendario academico das atividades civicas culturais. sao todos lembradas e 

trabalhadas em sala de aula, como: Dia de Tiradentes. Pascoa e tambem a escola desfila no 

dia 07 de Setembro. 

A Escola Desembargador Boto dispoe do Projeto Politico Pedagogico (PPP) 

apresentado em 2009. com funcoes de renovacao de praticas pedagogicas voltadas para a 

necessidade de seu educando. na perspectiva de um ensino de qualidade abrangendo o seu 

corpo docente e discente. A metodologia usada de forma coerente no ensino aprendizagem 

leva em consideracao o processo continue dinamico e sistematico, levando em conta o aluno 

como um todo. 

A O B S E R V A C A O D I R E T O NA S A L A D E A U L A 

A realizacao da observacao direla na sala do professora Geralda Maria que esta 

atuando como educadora na instituicao escolar Desembargador Boto a quase 10 anos, foi de 

forma observatoria. 

A professora se encontra na instituicao antes do inicio da aula, sempre assidua no 

compromisso escolar, os conteudos abordados estao sempre enquadrados para os alunos com 

tecnicas e praticas diversas. e se demonstra muito participativa em relacao a atencao aos 

alunos. 

Os conteudos sao abordados em seqiiencia de conhecimentos previos. como forma de 

integracao c adquirindo mais informacoes. contradizendo com a realidade dos alunos em geral 

na sala de aula. 0 tempo das expl icates e didaticas sao bem distribuidas. pois o que foi 

proposta na organizacao de atividades e conteudos no final da aula estao todos expostos para 

os alunos. 

A professora organiza o tempo para que o seu piano de aula prepado na semana seja 

seqi'ienciado com objetivo de transmitir conhecimentos. bem como contribui com a formacao 
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do educando e atender as necessidades. A avaliacao desperta no educando um teor de 

responsabilidade e que o aluno foca as atividades programadas como prova. trabalho e tarefas 

de casa. 

A professora utiliza-se de poucos recursos. pois a escola nao e abrangente neste 

recursos necessario para execucao das atividades de forma dinamica utilizando assim de um 

trabalho nos aspectos cognitivos, afetivo e psicomotor do aluno. 

Os alunos desenvolve bons conhecimentos diante da metodologia de ensino-

aprendizagem das professora. os discentes escutam a explicacao da professora. 

A cooperacao e acornpanhamento dos pais na vida escolar dos seus filhos e uma 

grande dificuldade para a escola. essa ausencia dos pais no acompanhamcnto do processo 

aprendizagem. das tarefas de casa que muitas das vezes volta da mesma forma que foi e um 

rompimento em relacao as praticas educativas. nao tendo conquista coletiva de forma 

comprometida e responsavel. 
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