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APRESENTACAO

0  presente livro compreende uma parte das pesquisas realizadas no 
Curso de Especializapao em Educapao da Universidade Federal de Gatnpina 
Grande campus de Cuite-PB no periodo de 2010.2 a 2011.2.

Os capitulos abordam temas de diferentes etapas de ensino com 
pesquisas relacionadas nas creches, diagnostics de rendimento escolar no 
Ensino Fimdamental, influencia da tecnologia como elemento participativo 
no processo de aprendizagem e como forma de inclusao por meio de software 
educacional e estudo sobre piano de cargo e carreira, todas voltadas para 
investigapoes realizadas em cidades localizadas na regiao do Curimatau-PB.

Com a inserpao do campus de expansao distante das capitais as 
universidades trazem a possibilidade de analisar e ter novos olhares sobre as 
conceppbes inerentes a regiao, ganham a qual ela esta inseria, fazendo assim 
o seu papel de contribuir com o aperfeipoamento dos profissionais da 
Educa9ao Basica, bem como, investigar as problematicas e as altemativas 
apresentadas na educapSo local.

Esta coletanea faz parte de um conjunto de monografias que foram 
defendidas no semestre 2011,2 no Centro de Educa9ao e Satide da UFCG, 
compreendidas neste primeiro volume I.

0  primeiro capitulo aborda pesquisa vinculada a EducafSo Infantil 
ypltada ao euidar e educar na creche, Contempla uma discussao sobre a 
importancia deste olhar visando identificar as dificuldades sentidas pelos 
educadores no processo do euidar e educar. Apresenta um historico 
interessante sobre a evolupao das creches e o pensamento que havia 
anteriormente com relapao a este contexto.

O segundo capitulo apresenta um estudo realizado nas series iniciais 
do Ensino Fundamental, diagnosticando e avaliando o rendimento de 
educandos em escolas da rede Municipal de Cuite-PB, e inclui uma proposta 
para minimizar a defasagem existente entre a leitura e a escrita,

0  terceiro capitulo traz um tema interessante para os dias atuais que 
e a inclusao digital de alunos do quarto ano do Ensino Fundamental por meio 
da inserpao de um software educacional (programs Gcompris) nos Lis 
(Laboratories de Informatica) em escolas publicas, 0  objetivo foi 
desenvolver atividades com o usp do programs para verificar a contribuipao 
no processo de inclusao digital e de ensino aprendizagem dps discentes. 
Dados interessantes foram leyantados com avanpos significativos na 
resolupao de exercicios com o uso do computador.
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0  quatto capftulo refere-se a um estudo de caso realizado com 
educandos da l ft sdrie do Ensino Medio de uma escola estadual do municipio 
de Cuite-PB. Este estudo avaliou a rela^ao entre o consumo televisivO e as 
implicaeoes ocasionadas que tornam este meio de comunicaf^o tao atrativo 
para os jovens, e em contrapartida apresenta o olhar dos educandos sobre a 
metodologia utilizada pelos educadores frente as inovafoes que surgem no 
sec. XXI dentro do contexto escolar.

0  quinto capftulo aborda uma pesquisa sobre o Plano de Cargo, 
Carreira e RemuneraoSo (PCCR) do magisterio publico municipal de 
Sossego-PB, com o objetivo de compreender e evidenciar o que o piano 
dispoe. Essa pesquisa tem carater multidisciplinar, proporcionando 
referencias cienti fleas, economicas, sociais e institucionais. Aborda de forma 
contextualizada e reflexiva a evolufao do PCCR dando oportunidade de 
avaliarmos como se da o processo em diferentes contextos do nosso Pais.

Em suma este livro apresenta pesquisas particulares da regiao do 
Curimatau, sendo, portanto dados ineditos com rela^ao aos temas abordados. 
Entendemos que este processo de divulgaoao e importante, porque da um 
retomo dos dados levantados, aos participantes que contribuiram para a 
pesquisa, as escolas, as cidades e a sociedade para aprofundarmos e 
refletirmos sobre as diferentes problematicas encontradas em cidades 
distantes das capitals.

Todas essas realidades podem ser mais bem compreendidas por 
meio das pesquisas dos cursos de Progratnas de P6s- Graduafao em 
Educa?ao, como foi o deste projeto do Curso de Especializafao com Foco em 
Ensino-Aprendizagem realizado no Centro de Educa^ao e Saude 
CESAJFCG, Campus Cuite, no ano de 2010.2 a 2011.2.

Agradecemos a todos que compartilharam junto conosco deste 
sonho, que se concretizou e agora retoma para os diferentes recantos da 
regiao do Curimatau e do nosso Pais.

Professores Organizadores

4



0  CUIDAR E O EDUCAR NA CRECHE MUNICIPAL Dr. 
DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO

Lucineide Martins Barro Franco1 
Joao Batista Silva2

1. INTRODUCAO

Durante muito tempo a educapao infantil foi vista apenas como uma 

instituipao assistencialista onde as maes deixavam seus filhos com as 

monitoras de creche, na qual recebiam cuidados pessoais como: higiene, 

alimentapSo e recreapao, Com o passar do tempo percebeu-se que alem de 

cuidar, dever-se-ia tambem educar, integrando-os numa apao mutua. 

Entretanto, para concretizar essa interapao do cuidar e educar se faz 

necessario que o profissional de educapao infantil seja capacitado e 

habilitado a transpor obstaculos, pois integral o cuidar e o educar nao sao 

tarefas faceis, e algo complexo, que exige compromisso e dedicapao. Diante 

de tamanho desafio e imprescindxvel um estudo sobre a efetivapao dessa 

tematica.

Neste txabalho observamos o processo de cuidar e educar na Creche 

Municipal Dr. Diomedes Lucas de Carvalho da Cidade de Cuite-PB, com o

‘Especialista em EducafSo e Educadora Social, Centro de Refereitcia Especializado de 
Aseistencia Social * CREAS, cuite-EB. E-inail: lucineideufcg@gmail.com. .

2Professor, Centro de Educapao e Saiide <CES) - Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG). E-mail: ibsilva@ufcg.edu.bT.

5

mailto:lucineideufcg@gmail.com
mailto:ibsilva@ufcg.edu.bT


intuito de identificar as principais dificuldades sentidas pelos educadores no 

processo de cuidar e educar, conbecer as suas praticas e metodologias, alem 

de compreender como acontece a interacao do cuidar e educar no ambiente 

da creche. A pesquisa desenvolvida traz uma abordagem qualitativa visando 

obter informapoes significativas que possam auxiliar o processo de interapao 

do cuidar e educar na educafao infantil, tendo como objetivo verificar se de 

fato acontece a efetivapao do cuidar e do educar na referida institui?ao. Para 

isto, utilizamos como instrumento de pesquisa um questionario, 

cuidadosamente elaborado para obtenpao de dados e informafoes onde as 

educadoras puderam discorrer sobre suas concep90es e praticas pedagdgicas 

relacionadas ao cuidar e educar de crianpas na creche. Os dados revelam que 

as educadoras superam a concep?ao assistencialista da creche, 

compreendendo ser impossivel dissociar as fun^oes de cuidar e educar. 2

2. UM PEQUENO HIST6RICO DA CRECHE

A creche Dr. Diomedes Lucas de Carvalho esti situada na Rua 

colina da Lagoa, Bairro Sao Josd, na cidade de Cuite-PB. A creche esta 

dividida em 03 salas de aulas, 01 diretoria, 01 deposito, 01 almoxarifado, 01 

refeitdrio, 01 cozinha e 01 patio amplo e arborizado. A creche possui um 

corpo docente com 09 educadoras, 01 diretora e 01 vice- diretora, sendo a 

djretora e uma educadora graduadas em pedagogia, 01 educadora esta 

cursando pedagogia, as demais possuem niyel fundamental, medio e 

magisterio. A diretora e todas as educadoras sao efetivas, apenas a vice- 

diretora e contratada. O planejamento pedagogico acontece quinzenalmente, 

sendo orientado por 02 supervisoras do Municipio. A creche tambem conta
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com o apoio de alguns funcionarios como: 02 cozinheiras, 04 auxiliares de 

se rv o s  gerais, 01 vigilante. A creche oferece atendimento em tempo 

integral, das 07:00 els 17:00horas, a 80 crianfas com faixa et&ria de 0 a4  anos 

de idade.

A rotina das crian9as que ffequentam a  creche come9a cedo. Elas 

chegam a institui9ao as 07:00 horas. Nesse momento, sao recepcionadas 

pelas educadoras que, em seguida, fazem a trocas de roupas, colocando os 

uniformes. Em seguida, apos estarem fardadas, as cria^as se deslocam para 

o refeitorio, onde fazem a primeira refei9ao do dia, o cafe da manha. Logo 

depois retomam a sala de aula, onde & feita a acolhida atraves de musicas e 

dinamicas.

Ap6s este momento de acolhida, as crian9as fazem as atividades 

pedagogicas, orientadas pelas educadoras. Estas, por sua vez, sao 

desenvolvidas por meio de musicalidade, motricidade, oralidade, 

coordena9ao motora, brincadeiras, etc. Depois de serem realizas as 

atividades, chega a hora da higienizagao. O banho e dado de forma coletiva, 

separando apenas por genero, meninas e meninos. Esse momento e 

desafiador para o educador, pois o mesmo precisa de muita desenvoltura, 

habilidade e paciencia, visto que nessa hora o cuidado e dobrado, para que a 

crian9a nao escorregue e se machuque, Embora, sejam agrupadas todas as 

meninas juntas e depois os meninos, a educadora da o banho fazendo a 

higieniza9ao individualmente, exigindo tambem esfor90 flsico por parte da 

mesma, que na maioria das vezes desenvolve essa atividade sozinha. Alem 

disso, M  crian9as que resistem ao banho, precisando de encorajamento. Em 

tais ocasides 6 necessdria a interven9ao da educadora que procura
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conscientizar a crianpa da importancia do banho para preservapao da saude e 

para manter- se com uma boa aparencia.

Logo apos a higienizagao 6 fe itaa segunda refeipao, o almopo. 

Depois do almopo as educadoras da manha terminam sua rotina do dia e uma 

nova equipe de educadoras chega para dar continuidade as atividades da 

tarde.

Depois d o momento do descanso, onde todas as crianpas sao 

induzidas a dormir, mesmo aquelas mais resistentes. Elas sao acomodadas 

em colchSes no chao e embaladas pelas educadoras que, pacientemente, 

aguardam todas dormirem. Enquanto as criahpas doitnem, as educadoras 

descansam. Ap6s todas despertarem do sono, 6 servida uma terceira refeipao, 

o lanchc.

Ap6s terminarem o lanche, vao para um segundo momento, de 

atividades ludicas e brincadeiras. Essas brincadeiras sao orientadas ou livres, 

supervisionadas pelas educadoras.

Em seguida, e feita uma segunda higienizapao, ou seja, as crianpas 

tomam outro banbo, vestem as roupas que vieram de casa e fazem uma 

quarta refeipao, o jantar. Aguardam a chegada dos pais para leva-las de volta 

para casa, depois de uma jomada de 10:00hs na creche, fora do seu ambiente 

familiar. 3

3. METODOLOGIA

Para esse estudo foi escolhido uma amostra contendo 06 (seis) 

educadores, dos 09 (nove) existentes e que trabalham efetivamente na 

referida creche. Os criterios de selepao escolhidos para participar da peSquisa
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foram os seguinles: ser educador da instituipao e aceitar participar 

espontaneamente dapcsquisa.

A pesquisa e baseada numa abordagem qualitativa (GIL, 2008). 0  

instrumento utilizado para coleta de dados foi urn questionario, 

cuidadosamente elaborado, contendo 10 (dez) questoes abertas e aplicado aos 

sujeitos da amqstra, ondc os mesmos puderam exprimir suas opinioes sobre o 

cuidar e o educar na referida creche. Apos a aplicado do questionario, 

optamos por usar a tecnica denominada Analise de Conteiidos desenvolvida 

por Bardin (1977). Essa autora teoriza sobre a necessidade de utilizar 

procedimentos sistematicos e objetivos para extrair informapSes contidas nas 

descrifoes de conteudos e mensagens. Para isto, foi desenvolvida uma 

abordagem de conteiidos no nivel manifesto, restringindo-se apenas ao que e 

dito, sem buscar os significados ocultos do texto. Sendo assim, realizou-se 

uma abordagem dedutiva-verificatoria aceitavel dentro dos rigores da 

pesquisa tradicional, tendo como referencial teorico o Referencial Curricular 

Nacional para a Educapao Infantil (RECNEI, 1998).

4. RESULTADOS E DISCUSSOES

Como enfatizado na metodologia, foi elaborado um questionario 

contendo 10 (dez) questoes sobre o refcrente tema. Em seguida foram 

aplicados na supracitada creche, onde das 09 (nove) educadoras, apenas (06) 

seis responderam o referido questionario. Por questoes eticas e para preservar 

a identidade desses profissionais, seus nomes nao serao explicitos no 

trabalho, sehdo assim, cita-los-emos como educadofes A, B, C, D, E e F, 

conforme a tecnica de analise de conteudo (BARDIN, 1977).

9



A partir dos dados levanlados no decorrer da pesquisa, 

apresentaremos nas tabelas de [4-1] a [4.3] a descrisao de algumas 

caracteristicas importantes das educadoras envolvidas na pesquisa.

Tabela 4.1: Ficba Identitaria:

FAIXA ETARIA NtJMERO PERCENTUAL

20 j-30 ANOS 01 16,67%

3 0 1- 40 ANOS 03 50,00%

40 |- 02 33,33%

Tabela 4.2: Identiilca^ao Escolar

e s c o l a r iz a c Ao NUMERO PERCENTUAL

SUPERIOR COMPLETO : 03 50,00%

SUPERIOR INCOMPLETO 01 16,77%

ENSINO MEDIO ■■■■; 02 V-.: 33,33%

Tabela 4.3: Atua^ao Profissional na Area

TEMPO DE TRABALHO NUMERO PERCENTUAL
NA CRECHE

0(* 10 ANOS 01 16,67%

10 | - 15 ANOS . 04 66,66%

15|- 01 16,67%

10



De acordo com os dados apresentados nas tr§s tabelas, podemos 

observar que as educadoras em sua maioria sao maduras, experientes, 

apresentam um bom nivel de instrupSo para desenvolver as atividades e 

trabalham na creche a mais de 10 anos. Estes dados sao muito importantes,! 

pois mostram que a maioria ja  convive ha bastante tempo juntas e 

conhecem a fundp toda a rotina da creche.

A seguir, faremos a analise de conteudo para cada questSo, na 

perspectiva de encontrar sinalizapdes sobre os aspectos de cuidar e educar de 

forma indissocidvel, conforme as orientapoes do RECNE1 (1998).

Portanto, quando perguntadas sobre “Em sua opiniao qua! a 

funpSo da Educapao Infantil?” As respostas obtidas foram:

Educadora A: “A educaqao infantil parte inteerante da educac&o basica,

e extremamente importante para o desenvolvimento das criangas, pois 

oferece um ambiente de interagao e aprendizagem, proporcionando espago 

para a brincadeira, participagao e cooperagao. Assim, a Educacdo 

Infantil urothove cuidado e edUcdcaa em protdo bent estar das griangas ”

Educadora B: “No caso da creche, cuidar e educar ”

Educadora C* “E um educar mais esDecifico e mais voltado para muitos 

aspectos importantes no desenvolvimento das criangas, inclusive na 

educagao" .•

Educadora D: “Cuidar, educando”
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Educadora E: “Educar de forma ludica e aiudar na construgao da auto- 

estima infantil"

Educadora F: “Q desenvolvimento humano”

Dentre as respostas a essa pergunta, as educadoras B, e D afirmam 

que na Educa^So Infantil o cuidar e educar se evidenciam. As educadoras C 

e F compreendem a cduca^ao infantil como um cspa9o onde a crianfa se 

desenvolve quanto ser humano, dessa forma 6 desenvolvimento humano 

esta vinculado ao desenvolvimento da crian?a em situa?6es do cotidiano. 

Apenas a educadora A faz menfao dessa modalidadc dc ensino como 

primeira etapa da educae§o bdsica. Resposta esta que se fiindamenta no 

Referencial Curricular National de Educafao ltifantil (RECNEl, 1998, v.l) 

que afirma ser a educa?ao infantil a primeira etapa da educafao basica e 

esta tem por finalidade o desenvolvimento integral da crianoa ate seis anos.

Observando as respostas das educadoras referentes as funooes da 

EducaeSo infantil, percebemos que a concep?ao de assistencialismo, foi 

deixada para trds, preservando assim, a busca de formar cidadaos que 

interagem e participam com sous pares.

Em seguida foi perguntado “O que significa cuidar e educar na 

pratica pedagogics deste nivel de ensino?” . As educadoras responderam 

que:

Educadora A; "Signified entender que essas fitngdes estao totalmmte 

vinculadas, pois auando se cuida. tambem se educa. Portanto. nao hd 

como dissociar na pratica pedagogica o cuidar do educar”
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Educadora B: “Ensina bans habhos hieienicos. alimentares e 

comnortamentais. ajudando nessa primeira formagao tao importante para 

sm s vidas”

Educadora C: “Mestno nas simples atividades de todos os dias ensinamos 

bans habitos de hieiene. educacaa e conwanheirismo nesta vrimeira fase 

davida” . - :

Educadora D: “Significa cuidar desde a cheeada a creche ate a

alimentagao, ahigiene, etc." >. .

Educadora E : ‘‘Significa oromnver o bem estar das criangas yisando 

sempre um bom desenvolvimento"

Educadora F: “Os auatro estdeios de desenvolvimento. e um conjmto de 

processos atraves dos quais as criangas progridem de um estagio para 

outro” v ; ‘.'s ■.

Observamos que as educadoras B e D responderam que priorizam 

o cuidar como apao primordial no atendimento as crianpas. Segundo o 

RECNEI (1998), o cuidado esta diretamente ligado ao ato de dd atenpao, 

facilitar e colaborar com a crianpa que esta em continuo crescimento e 

desenvolvimento. Entretanto, as educadoras A, C, Ee F, acreditam que 

aldm dos cuidados com a higienizagao das crianpas, deve-se tambem 

educar. Mesmo com diferentes palavras, elas expressam qiie para o 

desenvolvimento da crianpa e precise associar a pratica do cuidar e educar, 

pojs um completa o outro e os dois tem fundamental importancia no 

desenvolvimento integral da crianpa. Como ressalta Freinet (1996) e
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necessario saber cuidar educaodo e educar cuidando. Dessa, forma e 

precise que o educador crie s itua tes de interafao, que incentive a crian$a a 

participar, cooperar com o grqpo, desenvolvendo assim suas 

potencialidades de forma coletiva, numa constru$ao mutua.

Era seguida perguntamos: “Em que s itu a te s , na rotina pedagdgicada 

e d u c a te  infantil, se evidenciam o cuidar e o educar das crian?as?”

Elas relataram que;

Educadora A: “Em todo momento. visto serem agoes interligadas.

Ex: Quando o educadorauxiliaacrianga net escovagao, alem de cuidar da 

sua higiene bucal, tambem educa fomecendo informagoes a respeito da 

importancia da escovagao para prevengao de caries e manutengao da 

sattde bucal "

"Ex: No momento da refeigao, alem de alimentar a crianga tambem sao 

fomeddas orientagdes como: fazer uma boa mastigagao e a importancia 

de alimentar-se bempara manter uma vida sauddvel”

Educadora B; “Em todas as situacoes. toda a rotina da creche e vpltada 

ao cuidar e educar”

Educadora C: “Todas as situacoes na Educa^o Infantil sao voltadas para , 

o cuidar e educar”

Educadora D: “Desde a chesada ate a hora de brincar, alimentar, fazer as 

tarefas e manter a higiene das crian?as”
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Educadora E: “Desde a cheeada da crianca. onde ela segue a rotina que 

e voltada ao cuidar ,e o educar. Ex: hora da rodinha de leitura* da higiene, 

e tc”

Educadora F: “No estagio sensorio- motor”

Em sua maioria, as educadoras consideram que o cuidar e educar 

estao sempre presentes enrtoda rotina pedagogica da creche, com exce9ao 

da educadora F, Isto e compreensivel, pois as crian9as se encontram numa 

fase da vida em que dependent intensamente dos adultos para sobreviver, 

necessitando dc cuidados e educa9ao, como tambem prccisam de auxflio 

para desenvolver as atividades que nao podem realizar sozjnhas para 

atepder suas necessidades basicas, bem como, aten?ao e dedica9ao nos 

momentos particulares e especiais de sua vida, com e respaldado por 

Machado (1998). Essa mesma perspectiva esta presente nos Parametros 

Nacionais de Qualidade para Educa9ao Infantil (2006), quando ressalta que, 

para garantir a sobrevivencia da crian9a, favorecer seu crescimento e 

desenvolvimento, 6 necessario que o cuidar e o educar estejam presentes na 

rotina da creche.

Quando questionadas a respeito de “Quais as dificuldades que 

voce enfrenta, quanto educadora, na efetiva^o da p ritica  pedagogica, 

onde associa-se cqidar e educar?” , as respostas foram as seguintes

Educadora A: “Umas das dificuldades e a auantidade de atunos oor sala

que na maioria das vezes e de 25 criatigas, atendidas por 02 edifcadoras, 

dificultando a prdfica docente, visto ser necessario habilidade e esforgo
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fisico para a efetivagao do cuidar e educar. Banheiro inadequado para 

eriangas e mobilia (falta de carteiras) tambem dificultam a pratica 

pedagogica”

Educadora B: “qcho que a desestrutura familiar, aue reflate muito na 

vida escolar das eriangas ’’

Educadora C: “Quando encontro criancas de familia nroblematica. que

se tomam mais difieil de socializqr com os colegas e com as educadoras ”

Educadora D: “Lima das maiores dificuldades e encontrada na familia. 

porque o professor faz sua parte, mas, quando chega em casa, a crianga 

nap recebe incentivo"

Educadora Es “0  nivel social em que as nossas eriangas estao fnseridas, 

onde a escola constrai e rapidamente aleumas familias destroem ”

Educadora F: “O local nao adeauado e a falta de recursos ’’

Exceto a educadora A e F, as demais responderam que as maiores 

dificuldades estao relacionadas ao contexto familiar, onde apontam a falta 

de compromisso de alguns pais com a educaqSo e cuidado dps filhos, 

deixando esta responsabilidade com a creche. Tais situapoes refletem ua 

creche, pois as crianpas chegam desestimuladas, precisando de afeto e 

amparo, precisando de incentivo e estimulo por parte do educador. Segundo 

o RECNE1 (1998, p.84)
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“As famllias que porventura tiverem 
dificuldades em cutnprir qualquer uma das suas 
funpoes para com as crianpas deverao receber 
toda ajuda possivel das instituipoes de 
educapao infantil, da comunidade, do poder 
publico, das instituipoes de apoio para que 
melhorem o descmpenho junto as subs 
crianpas.”

Dessa forma, a instituipao de educapao infantil deve criar 

mecanismo que promovam a integrapao destas famllias ao espapo da 

creche.

Outras dificuldades, assinaladas pelas cducadoras A e F sao a falta 

de recursos e instalapdes inadequadas na efetivapad de suas praticas 

pedagdgicas.

Agora, quando perguntamos “Na sua realidade escolar, voce recebe 

apoio pedagdgico no planejamento e desenvolvimento das suas 

atividades?”, obtivemosas seguintes respostas:

Educadora A: “Sim, hd alaneiamento auinzenalmente, onde sao 

abordados assmtos sobre a vratica oedasosica ”

Educadora B: “Sim”

Educadora C: “Sim”
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Educadora D: “No memento estou me adantando a esta nova realidade, 

porque estou comegando a trabalhar com Educagqo Infantil agora ”

Educadora E: “Sim, a secrel&ria de Educdgao da total apoio, pois o 

nosso olaneiamentoi flexivel e adaptado de acordo com a nossa 

realidade”

EducadoraF: “Sim”

As educadoras em A, B, C, E e F responderam que sim, que 

recebem apojo pedagogico. Apenas a educadora D, nao mencionou resposta 

a respeito do planejamento pedagogico. Por outro lado, as profissionais B, 

C e F, nao esclareceram como acontece esse planejamento. Entretanto as 

educadoras A e E explanaram como se estabelece esse planejamento, 

afomando haver flexibilidade e adapta9&o a realidade socio-cultural dos 

educandos, bem como, abordagem da pratica pedagogica no cotidiano da 

cj-eche. v ; -

Ao fazermos a pergunta: “Voce busca outros. espa9qs. de 

fo rm a^o  para melhorar a qualidade do seu trabalho? Elas 

responderam ;■ .. . . ...

Educadora A: “Sim, no planejamento pedaeoeicn ”

Educadora B; “Sim, estudo e prpeuro por em pratica 0 que anrendo no 

curso de vedaeoeia e em outros cursos ”

Educadora C: “Sim, participo das capacitagoes que a secretAria oferece ”
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Educadora D: “Sim, experiencias com colesas e vou fazer uma 

esnecializacdo vara me aprimorar cada vez mais ”

Educadora E: "Sim, atraves dos livros e da internet”

Educadora F: “Sim, atraves do pjaneiamento”

Todas as educadoras ressaltaram buscar outros espapos de 

formapao para melhorar a qualidade do seu trabalho: As profissiopais A, B, 

C e F, declararam procurar estacapacitapao atraves dos planejamentos 

pedagogicos oferecidos pela Secretaria de Educapao do municipio. Ja 

educadora E, aponta buscar essa formapSo por mcio da leitura de livros e 

pesquisas na internet. Foi destacado tambem pela educadora D, a aquisipao 

dessa formapao por meio das experiencias com as colegas de profissao, na 

partilha e troca de informapoes. Esta tambem enfatizou seu desejp de fazer 

uma especializapao para aprimorar seus conbecimentos.

Neste sentido, compreendemos que os dpcentes precisam esta em 

continua formapao, para assim atender melhor as necessidades das crianpas. 

Dessa forma, refletir sobre sua prafica e fundamental, compreendendo a 

importancia de se tomar um constante aprendiz como salienta o RECNEI 

(1998).

Na expectativa de saber o que as educadoras pensam. sobre sua 

ataapao, indagamos “Como vocd avalia a sua atuapSo cnquanto 

educadora? Aponte duas potencialidades no exerrfcio de sua funpao”

Nesta perspectiva, declararam
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Educadora At “Entendo que ser educadora e algo sublime, mas e 

necessdrio estar disposta a superar os desafios e obstaculos que nos sao 

propostos, Trabalhar com criangas nessa faixa etaria e sempre urn desajio, 

pois o educador precisa estd atento as suas necessidades, quando estao 

com fome ou com sono e nao sabern expressar verbalmente, o educador 

precisa identificar atraves do chpro ou ate mesmo de um olhar quad a 

necessidade da crianga no momento, entao o educador precisa esta atento 

e sensivel a essas situagdes, para atender prontamente a crianga, pois cada 

crianga tem suas particularidades, devendo ser respeitadas.

Potencialidades: 1- Ser educadorp de educqg&o infantil requer ajinidade, 

“eostar do aue faz”. nois nesta fase as criangas necessitam de afeto e 

dedicagao.

2- Estd adauirindo novos conhecimentos, para melhor atender as 

necessidades das criangas.

Educadora B; “Boa, orocuro ser comoetente na minha jungao e estar 

sempre aberta a novas experiencias e conhecimentos “

Educadora C: "Procuro ser comoetehie e me identificar com as carincias 

das criangas, sinto dificuldade auando falta material diddtico ”

Educadora P i “Paco uma avaliacaa continua tentando acertar o que 

nao deu certo; Falta de material diddtico. Ex: TV, DVD e experiSncia pra 

trabalhar com esse nivel de ensino" s
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Educadora E: “Avalio de forma muito boa. pois estou sempre buscando 

algo novo para as nossas crtanqas. Dificuldades; a falta de Material: 

Espaqo inadequado para cadet faixa etdria, ou seja, faltam brinquedos, 

banheiros, etc..

Educadora F: “Falta de estrutura. horario das tarefas realizadas e

s a lm a b m o ”

As educadoras expressam a grandeza e a intensidade da dimensao 

pedagogics que este nivel de eiisiao exige, pois tais profissionais precisam 

de habilidade, afinidade e vocafao para exercer uma docencia de qualidade, 

visto que, al6m de educar necessitam tambdm cuidar das necessidades 

individuals de cada crianpa. Tudo isso faz da ptatica docente na creche uma 

a?ao complexa, que exige do educador habilidade e desenyoltura 

especffica. Entretanto, apesar destes atributos o educador ainda precisa 

impreterivelmente “gostar do que faz”, comO enfatiza a educadora A:

De acordo com as educadoras B e E, que informaram ayaliar sua 

fungao como educadoras positivajnente, ou seja, “boa”, onde descrevem 

que procuram buscar novas experiencias e conhecimentos para assim 

atenderem melhor as crianfas. As educadoras C, D, E e F reclamaram da 

falta de material diddtico, brinquedos, de estrutura ffsica para acomodar as 

crianqas, banheiros inapropriados e salario baixo, bem como da falta de 

experiencia como ressaltou a educadora D.

Para entender melhor como as educadoras desenvolvem suas 

atiyidades e se existem recursos e materiais disponiveis para efetivaqao de
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suas pr&ticas, fizemos 6 seguinte questionamento: “A creche dispoe de 

material did&tico para voce desenvolver suas atividades pedagdgicas?” .

Neste caso, as afirmativas formam:

Educadora A: “Sim, mas de forma insuficiente deixando muito a desejar”

Educadora B: “Nem semore, mas procuramos trabalhar com o que temos 

sem deixar de fazer nosso trabalho ”

Educadora C; “Nem semore. temos material"

Educadora D: “Ouase semore. mas para minha turma seria melhor mais 

recursos, tipo: TV, aparelho de DVD, etc. ”

Educadora E: “Nem semore ”

Educadora F: ”Mais ou mesmos"

A Maioria das educadoras respondeu, nem sempfe ou quase 

sempre. Jd a educadora A afirmou que sim, mas quando tem e de forma 

insuficiente, deixando a desejar. Essa falta de material didatico, alem de 

dificultar a prdtica pedagogics, tgmbem desmotiva o educador, que fica 

sem subsidios para realizar suas atividades. Dessa forma, as educadoras 

precisam se desdobrar para realizar o seu trabalho, usando apenas o que 

tem como revela a educadora B.
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Os questionamentos contipuam nessa linha, assim perguntamos “A 

creche tem estrutura fisica que possibilite o cuidado e a educapao das 

m an ias?  Justifique” .

Educadora A: “Nao. o ambiente nao e propicio para desenvolver o 

cuidado e a educagao de mangas, pois as salas de aulas e banheiros estao 

inadequados, precisando de reforma ’’

EducadoraB: “Sim, mas esta precisando ser testaurada”

Educadora C: "Tem esnaco. falta restauracao e ampliagao para deixar a 

creche mais adequadapra o trabalho”

Educadora P : “Sim, mas esta precisando uma re forma vara que as 

criangas possam ter mais opgao de lazer”

Educadora E: “Nao. vois nao tem material adeauado (mobilia) ” ■

Educadora F: “Nao. falta uma boa reforma ’*

De acordo com as respostas, percebemos que as condi50.es fisicas 

da creche nao estao apropriadas para 0 atendittiento as crianpas, como bem 

foi ressaltado por Itodas as educadoras, quando falaram da necessidade de 

uma reforma e a falta de material (mobilia), como frisou a educadora E. 

Dessa forma, cuidar e educar criappas se toma algo dificil, pois nesta faixa 

etaria as mesmas precisam de uma boa acomodapao, espa5o aconchegante e 

amplo para desepvolver suas potencialidades e habilidades.
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Por fiitt perguntamos “O munidpio tern se disponibilizado para 

promover capacitacao para  os professionals da Educacao Infantil? 

Qual?”, e obtivemos as seguintes respostas:

Educadora A: “Sim, curso de capacitacao Para educadores da Educacao 

Infantil”

Educadora B: “Sim, recentemente concluimos o curso de atualizacao em 

Educacao Infantil ”

Educadora C: “Sim, curso de formacaocontinuada. de atualizacao em 

Educacao Infantil”

Educadora D: “Sim, estou oarticioando do curso de computacao Linux ”

Educadora E: "Sim, atualmente terminamos um curso de atualizacao 

professional em educacao de criancas de 0 a 5 anas em estabelecimentos 

educacionais"

Educadora F: "Sim, atualizacao professional em educacao de criancas 

deO a cinco anos em estabelecimentos educacionais ”

Todas as educadoras afirmaram receber capacita?ao profissional 

por parte do munidpio. Destacaram que recentemente concluiram o curso 

de atualizacao em Educa?ao Infantil, com excecao da educadora D, Esses 

cursos sao de extrema import&ncia para formacao profissional, pois alem de 

estimular o educador a buscar novos conhecimentos, tambera propicia 

reflexao sobre a pratica e avaliacao Sobre a sua acao no espaco da creche.
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Neste contexto, a formaeao do profissional que atua em creches e pre- 

escolas e uma preocupacao antiga daqueles que fazem a Educacao Infantil 

acontecer em nosso pais.

5. c o n s i d e r a b l e s  f in a is

Estudos realizados com rela^ao ao cuidar e educar na educa§ao 

infantil, nos iiltimos tempos, tern contribuido muito para urn ensino infantil 

eficiente e significativo para a crianea. Entretanto, ao longo :do estudo, 

percebemos que cabe a referida instituifao e ao educador, nao so ter cuidados 

fisicos com as crianeas, mas tamb6m, buscar formar cidadaos, seres 

independentes e conscientes, proporcionando-lhe possibilidades de interacao 

com as pessoas com quern convivem e provocando-lhes situafoes de 

desenvolvimento em todos os sentidos.

Nesta perspectiva, a educapao infantil tem por objetivo principal o 

desenvolvimento integral da crianea em todos ps seus aspectos: afetivos, 

psicoldgicos, cognitivos, fisicos, dentro outros (RECNEI, 1998). E 

imprescindivel que se tenha consciencia da importancia que a educacao 

infantil desempenha, como pritneira etapa da educaeao basics, pois por ser 

importante na formapao inicial da crianea, ela contribui de forma 

significativa na aprendizagem e no desenvolvimento, considerando os seus 

multiples elementos. Assim, como tambem, e importante o investimento de 

recursos para que se possa realizar um ensino com qualidade.

Portanto, atraves desta analise qualitatiya foi possivel identificar 

algumas das principalsdificuldades sentidas pelas educadoras no proccsso de 

cuidar e educar e compreender como acontece essa interaeao dentro do
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ambiente da creche. Deste modo, apesar das dificuldades relatadas pelas 

educadoras, podemos verificar em suas falas que elas tem consciencia de que 

o cuidar e o educar nao podem ser realizados separadamente e que cuidar e 

educar de forma interligada d ter uma apao pedagogica consciente, ou seja, e 

respeitar a diversidade, a mdividualidade e a realidade socio-cultural do 

educando. Em suma, os dados revelam que as educadoras superam a 

conceppao assistencialista da creche, compreendendo ser impossfvel 

dissociar as funpSes de cuidar e educar.

Por fim, objetiva-se que este trabalho contribua para uma educapao 

infantil serh preconceitos, sem dissociapbes entre as funpdes de cuidar e 

educar, e que a cTeche deva ser vista como um espapo em que a crianpa possa 

sentir prazer em ffequentar, e que essas educadoras possam proporciohar o 

desenvolvimento pleno da crianpa, gararitindo assim, o direito de viver uma 

infancia feliz.
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DIAGNOSTICS DE BAIXO RENDIMENTO ESCOLAR NO 
ENSINO FUNDAMENTAL I NO MUNICIPIO DE CUITE -  
PB: UMA PROPOSTA PARASUPERAR O PROBLEMA

, Simonia Simonato Garcia Santos1 
Carlos Alberto Garcia Santos2

1. INTRODUCAO

A defasagem entre a faixa etaria e as dificuldades com a leitura e a 

escrita nas series iniciais do Ensino Fundamental, tem-se ja  demonstrado ser

0 grande dilema na continuidade dos estudos nas series posteriores. O baixo 

rendimento escolar, sem diivida, passa por miiitas causas. Este trabalho tern 

pop objetivo diagnosticar o rendimento escolar e apresentai proposta que 

minimize as diferenpas. Para isso foram avaliadas as competencias 

relacionadas a leitura e escrita por meio de provas aplicadas a fim de se 

verificar o nivel de aprendizagem dos alunos do 1° ao 5° ano em escolas da 

rede municipal de Cuite -  PB. Apos este procedimento, os resultados foram 

tabulados e expostos para a equipe pedagogica de cada unidade escolar a fim 

de serem trapadas metas de recuperapao. Ao todo foram avaliados 463

1 Especialista em fiducafao e Pedagoga, Secretaria Municipal de Educa9ao, Quite, PB, E-mail:
simoniasimonatotg.umail.com.

2 Professor, Centro de EducapSo e Saude (CES) - Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG). E-mail: cagarciafSnfce.edu.br.
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alunos. Para as competSncias leitoras e escritoras detectamos que do total 

avaliado 167 alunos leem e entendem o que Idem e destes, 150 alunos 

produzem textos. Os 17 restantes nao produzem textos e 296 nao Idem e nSo 

produzem textos. As medidas propostas envolveram a formaqao continuada 

do professor, a prepara^ao do ambiente de aprendizagem e o intercambio de 

conhecimentos. Apos a aplicafao dessas medidas foi feita uma noya 

avaliaqao com a amostragem anterior e yeriflcou-se que um niimero maior de 

alunos le com entendimento e interprets textos.

2. CONTEXTOE DIACNOSTICO ESCOLAR

Baixo rendimento escolar refere-se, tradicionalrnente, ao resultado 

negativo obtido pelos alunos e que se expressa pela reprova^ao no final do 

ano letivo, pelos atrasos e pela evasao escolar. Rovira (2004) salienta que o 

termo insucesso escolar parece aludir a um deficit pessoal que esta muito 

longe de ser a causa principal da maior parte do chamado ffacasso escolar. 

Na verdade, a questao do insucesso escolar pressupoe a coexistencia de 

inumeros fatores que incluem as politicas educativas, a familia, as questoes 

de aprendizagem, os conteiidos e mesmo a rela^o pedagogics que se 

estabelece entre o professor e o aluno ou entre a escola e a familia. 

Benavante (1976) propSe tres 6nfascs que caracterizam tal insucesso. Estas 

residem nas cantradiqoes entre a escola e a realidade em que vivem; as 

aprendizagens exigidas pela escola e as que se consolidam na familia e no 

meio social e entre as asp irates, normas e valores da familia e as exigidas 

pela escola. Nesse contexto ninguem assume a culpa, 6 discurso mais comum 

6 o do professor upiversitario que culpa o do SeCundario, enquanto que este

29



culpa os dos niveis anteriores. Assim, os professores do primeiro ciclo 

culpam os programas, as novas metodologias, a falta de inteligencia dos 

alunos, ou atribuem a culpa aos pais que definem como “pouco cultos”.

A escrita e a leitura fazem parte da vida de cada ser humano, onde 

nenhum aluno e uma tabula rasa, pois eles trazem consigo a leitura do 

mundo; para Emilia Ferreiro (1990) o desenvolvimento da leitura comepa 

muito antes da escolarizapao. Desde que nascemos somos construtores de 

conhecimento, no esforpo de compreendermos p mundo que nos rodeia 

levantamos problemas muito dificeis e abstratos e procuramos descobrir 

respostas para eles. Construfmos objetos complexes de conhecimento, e o 

sistema de escrita e um desses objetos complexes que construimos.

Segundo Duke e Pearson (2002) existem seis tipos de estrategias de 

leitura consideradas relevantes, baseadas em pesquisas tidas comp auxiliares 

no processo de leitura:

.... • PredipSo: trata-se de antecipar. prever fatos ou conteudos do texto, 

utilizando o conhecimento existente para facilitara compreensao.

• Pensar em voz alta: o leitor verbaliza seu pensamento enqpanto le.

• Estrutura do texto: analisar a estrutura do texto, auxiliando os alunos 

a aprenderem a usar as caracteristicas dos textos, como cenario, 

problema, meta, ap3o, resultados, resolupao e tema, como um 

procedimento auxiliar para compreensao e recordapao do conteiido

:i lido.

•  Representapao visual do texto: auxilia leitores a entenderem, 

organizarem e lembrarem algumas das muitas palavras lidas quando 

formam uma imagem mental do contehdo.
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• Resumo: tal atividade faeilita a compreensao global do texto, pois 

implica na selepao e destaque das informapoes mais relevantes 

contidas no texto.

• Questionamento: auxilia no entendimento do conteudo da leitura, 

uma vez que permite ao leitor refletir sobre o mesmo. Pesquisas 

indicam tambem que a compreensao global da leitura e melhor 

quando alunos aprendem a elaborar questoes sobre o texto.

Para que isso seja uma realidade e necessario que o professor sinta 

essa necessidade e parta para apao. Vem entao a necessidade da relapSo 

professor-aluno ser algo consistente e real, pois a leitura e um processo 

construtivo. Dai ser dificil julgar o nivel conceitual de uma crianfa, 

considerando unicamente os resultados, sem levar em conta o processo de 

construpao. S6 a considerapSo conjunta do resultado e do processo permite- 

nos estabelecer interpretafoes significativas.

Segundo Freinet (1977) e atraves do sensivel contato com os alunos 

que descobrimos pomo elaborar atividades voltadas para o interesse das 

crianpas. Vale ressaltar as palavras tao bem empregadas por Rubem Alves 

(2001): "Ha escolas quesao gaiolas. Ha escolas ques5o asas”.

Segundo Cagliari (2004) a atividade fundamental desenvolvida pela 

escola para a formapao dos alunos e a leitura. Ele diz que e muito mais 

importante saber ler do que saber escrever. Diz tambem que a leitura 6 uma 

heranpa maior do que qualquer diploma, e que a mesma nao pode ficar 

restrita a literatura e ao noticiario. Tudo o que se ensina na escola esta 

diretamente ligado a leitura e depende dela para se manter e se desenyolver, e 

que a mesma e uma atividade de assimilapao de conhecimento, de
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interiorizapao de reflexao. Por isso, a escola que nao 16 muito esta fadada ao 

insucesso, e nao sabe aproveitar o melhor que tem para oferecer aos alunos.

A aprendizagem da leitura e da escrita 6 uma questao que tem 

recebido um olhar especial. Varios teoricos discutiram e v6ffi discutindo a 

importancia de considerar o aluno como um ser em construpao,

Emilia Ferreiro e Ana Teberosky que possibilitaram na decada de 70 

a construpao de uma diddtica da alfabetizapao, considerando a crianpa como 

um ser que constrdi conhecimento.

Nunes (1995) comparou o desempenho em leitura e escrita de 

grupos de crianpas de classe mddia, alfabetizadas por diferentes 

metodologias: a que tradicionalmente focava no aprendjzado das 

correspondencies fonograficas adotada pela Escola A e a que conciliava 

atividades de alfabetizapao e letramento, enfatizando o trabalho com leitura e 

produpao de texto, usada na Escola B. As comparapoes efetudas por Nunes 

demonstraram uma superioridade das crianpas da Escola B na produpao de 

texto e uma maior relapSo entre leitura e compreensao de texto nesta escola: 

As crianpas da Escola A embora demonstrassem um maior conhecimento da 

ortografia no reconhecimento da ortografia e na escrita de palavras nao 

apresentaram desempenho superior em compreensao e produpao de textos. 

Ha,portanto,algUma evidencia dos efeitos beneficos que uma abordagem 

mais abrangente da alfabetizapao tem sobre a qualidade do desempenho 

inicial das crianpas em leitura e escrita.

Visluntbramos em Freire (1989) este Olhar sobre leitura quando nos 

diz que a "leitura do mundo" precede a leitura da palavra, ou seja, a 

compreensao do texto se dd a partir de uma leitura critica, percebendo a 

relapao entre o texto e o contexto. Ao que parece, em nossa realidade, todos
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os problem s de leitura e. de entendimento matemdtico estao relacionados 

com a rela^ao significante-significado dos signos linguisticos, portanto as 

a?6cs propostas devem tocar especialmente esse ponto.

As primeiras rela$oes da crianpa ocorrom na familia, mas e na 

escola que a crian9a amplia seus relacionamentos, assim a escola 

proporcionara experiencias unicas que segundo. Zabala (1998) depende das 

experiencias vivenciadas, e as institui?6es educacionais sao um dos lugares 

preferenciais. Nesse contexto, pelo menos em nosso municipio, >as rela?6es 

na escola e no lar fazem-se sentir nas diferen5as entre faixa etaria-serie e 

aprendizado.

No Brasil, o IDEB (Indice de Desenvolvimento da Educa^o 

Basica) foi criado em 2007 com a finalidade de avaliar 6 aprendizado em 

todo pais, levando em conta dois fatores que interferem na qualidade da 

educate: rendimento escolar (taxas de aprova^ao, reprova^ao e abandono) e 

medias de desempenho na Prova Brasil. A pontua§ao de escolas publicas do 

pais no indice mostra que as notas vao de 0,2 a 9. A meta do Brasil 6 chegar 

ao grau 6 no 5° ano e a 5,5 no 9° ano em 2021. Na escola municipal Tancredo 

de Almeida Neves, no municipio de Guite, o indice foi de 3,8. Esta escola 

obteve irni crescimento em rela?ao ao ultimo IDEB de 1,1 e na escola 

municipal Celina Montenegro foi de 3,2, que obteve um crescimento de 0,7 

pontos. Embora tenham ocorrido melhoras, estas nao deixam os docentes e 

gestores tranquilos. Antes os mantCm alertas, pois sao sabedores de que 

estamos longe do ideal. Isso e constatado no dia a dia, em sala de aula, onde 

e notoria a dificuldade dos alunos diante das atividades solicitadas. O ensino 

fundamental do municipio de CuitC nao C uma excegao ao quadro brasileiro 

uma vez que um numero significativo de alunos que chega ao sexto ano



apresenta baixo rendimento escolar. Esta constatapao e verificada, 

principalmente, na dificuldade com a leitura e interpretapao de textos, na 

forma da expressao escrita e na efetuapao das quatro operafoes matematicas 

b^sicas. Por essa razao propomos aqui diagnosticar, atraves de uma avaliapao 

realizada pela equipe de supervisores, como se encontram os alunos em 

relafao a esses itens de acordo com a idade e a serie.

3. METODOLOGIA

3 .1 0  Munidpio de Cuite

Cuite esta localizado na microrregiao do Curimatau Ocidental, no 

Agreste Paraibano. A area total dp munidpio e de 735.334 km2. De acordo 

com o IBGE (2011), sua populapao & estimada em 19.000 habitantes, dado 

contestado por muitos j& que a cidade cresceu visivelmente com a instalapao 

da Uniyersidade Federal de Campina Grande.

Cuite possui um indice de analfabetismo de 50%. Porem, programas 

do Govemo Federal como Mais Educapao, Escola Ativa e Educapao 

Inclusiva, implantados no municipio, tdm contribuido para a teversao desse 

quadro. ^

G demonstrative, do atendimento escolar no municipio de Cuite em 

2011 6 apresentado na tabela 1,
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Tabela 1: Demonstrative) do atendimento escolar no Munkipio de Cuite 
em 2011

E nsino N ivel C a ra c te ris tic a A ten d im en to
T o ta l d e  

U n idades

T o ta l
de

A lunos

Edncafao Creches 0 a.4 anos ^ .ic O S try .C 263
' Infanti) Pr£-Escolas 4 a 6 anos 20 293

Rede 
Muntcip 

al de 
Ensino.

Ednca^ao ’': 
Fundament . 

al

Fundamental 
(anos initials)

l° a o 5 °a n o 24

Fundamental 
(anos finais)

6° ao 9° ano 02 550

Educaf&o de 
Jovens e 
Adultos

EducafSode 
: Jovens e Adultos

l “ e  2" 
Segmentos

08 364

t o t a l 59 2.580

Fonte: Frefeitura Municipal de Cuite

3.2. Coleta de dados para analise do desempenho escolar

Foi feita uma avalia^o de desempenho em leitura/escrita de alunos 

de 1° ao 5° ano das escolas da rede municipal de Cuite (dados em anexo), 

com base nas cotnpetencias propostas pelos Parametros Curriculares 

Nacionais. As quatro escolas da rede municipal escolhidas como alvos deste 

trabalho foram: E.M.E.F. Benedito Venancio dos Santos, E.M.E.F. Celina de 

Lima Montenegro, E.M.E.F. Budocia Alves dos Santos e E.M.E.F. Tancredo 

de Almeida Neves. A razao para essa escolha reside no fato de serem as 

escolas que, na zona urbana, atefidem o primeiro segmento do Ensino 

Fundamental.

A primeira avaliaf&o diagnostica foi realizada em mar9o de 2011. 

Para tanto, contamos com quatro supervisoras que aplicaram e corrigiram as 

provas. A sondagem foi feita com base nas competencies propostas por serie 

do Fundamental I nos Parametros Curriculares Nacionais. Foram testadas as



competlncias leitoras (ler e entender o que leu) e escritoras (produfao de 

textos). No primeiro semestre de 2011, apos pontuarmos os objetivos 

alcanfados e aqueles nao alcanfados, fizemos uma inferencia estatfstica com 

base nos dados obtidos nessa triagem. Para cada unidade escolar construfmos 

urn grafico demonstrative das dificuldades dos alunos. A  partir de entao, 

apresentamos esse grafico para cada unidade escolar e discutimos as 

possiveis causas dessas dificuldades. Em seguida, elaboramos estrategias 

para melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem. Essas apoes 

continuaram no segundo semestre de 2011 ate que em novembro, uma nova 

avaliapSo foi feita a fim de se verificar o progresso no rendimento escolar dos 

alunos avaliados no primeiro semestre.

4. RESULTADOS E DISCUSSAO

Dos 607 alunos matriculados nas cinco primeiras series do Ensino 

Fundamental nas quatro escolas da zona urbana do municlpio, 463 alunos 

foram avaliados. A tabela 2 apresenta o resultado geral para a avaliapao 

diagnostica realizada no primeiro semestre do ano letivo, enquanto a tabela 3 

apresenta o resultado da avalia^ao realizada ao fim do ano letivo. Em ambos 

os periodos foram avaliadas, em todas as series, as competencias leitoras e 

escritoras sintetizadas nas expressoes: ler e entender o que leu, escrever e ler 

o que escreveu e produzir textos, uma vez que em cada serie ha variafoes da 

mesma competgncia.



Tabela 2: Representa^ao do resultado geral das avalia^oes para as 
competencias leitoras e escritoras, realizadas nas quatro escolas de 
Ensino Fundamental I da zona urbana do municipio de Cuite, em margo 
de 2011.

Competencias

Alunos 
d o t ” 

Ano que
nao ■:

possuem
as

competS
ncias

Alunos do 
2" Ano 
que nao 
possuem' 

as
competSn

etas

Alunos 
do 3” 

Ano qUe 
< nao : 

possue 
m as . 

compete 
ncias

Alunos do 
4° Ano 

que n3o 
possuem 

as
competSn

das

Alunos do 
5“ Ano 

que n3o 
‘ possuem 

as
competSn

d as

Total

L er e entender 

o que leu
36 44 26 167

Escrever e ler 

o que escreveu
44 30 29 29 19 146

Produzir

textos
' 37 34 26 24 29 150

Total 111 100 99 79 74 463

Fonte: Prefeitura Municipal de Cuite

Dessa primeira avalia9ao verificou-se que menos de 50% dos alunos 

demonstraram dominar tais competencias. Nas avaliapoes das competencias 

leitoras e escritoras, detectamos que crian?as escrevem mais do que leem. 

Por nao essa razao, n2o interpretam textos ou os interpretam com dificuldade.

, Tendo em vista que tanto no desenvolvimento da leitura quanto da 

escrita, pais e professores slo mediadores indispensaveis no process© de 

aprendizagem, prevenindo e intermediando atraves da correfao quando 

necessaria e com cautela, a primeira proposta foi a de motivar o pai e/ou 

responsdvel a fazer parte do espapo escolar. Para isso foram realizadas vdrias 

reuniSes com esses pais, a partir de abril de 2011, em busca de parceria na 

reversao da situaqao apresentada.
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Tabela 3: Representa^ao do resultado geral das avalia^oes para as 
corapetencias leitoras e escritoras, realizadas nas quatro escolas de 
Ensino Fundamental I da zona urbana do municipio de Cuite, em 
novcmbro de 2011.

Compet®ncias

Alunos 
do 1° 
Ano que 
nao
possuem
as
compete!
ncias

Alunos 
do 2° 
Ano que 
nao
possuem
as
compete
ncias

Alunos 
do 3° 
Ano que 
nao
possuem 

:as ■ 
compete 
ncias

Alunos 
do 4“ 
Ano que 
nao : 
possuem 
as
compete!
ncias

Alunos 
do 5” 
Ano que 
nao
possuem
as
compete
ncias

Total

L er e entender 
o que leu 34 28 ‘3? 27 150

Escrever e ler 
o que escreveu 38 34 22 26 19 139

Produzir
textos 30 32 21 138

TOTAL 102 94 85 71 75 427

Fonte: Prefeitura Municipal deCuitS.

E de suma importancia para lidar com esta situa^ao, enquanto 

educadores, ter a consciSncia de que as dificuldades apresentadas na leitura 

estSo ibtensamente ligadas' ao desenvolvimeiito das habilidades na escrita 

provenientes de altera^oes ou erros de sintaxe, estruturaeao, orgatiizaeao de 

paragrafos, pontua^ao, bem como todos os elementos necessarios para a 

composieao do texto. Partindo desse pressuposto, seguem demais sugestoes 

de estratdgias a serem aplicadas no dccorrer do aho letivo de 2011, com o 

intuito de facilitar o desempenho no processo de leitura que os alunos 

apresentam em sala de aula. Vale ressaltar que tais estrat6gias foram 

idealizadas pelo corpo de supervisoras e com o apoio da secrettiria de 

educa^o.
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• Promogao do ciclo de alfabetizagSo, onde havera um estudo 

cojitinuado para professores das series iniciais sobre qomo ocorre h 

alfabetizagao;

• SeparagSo de um momenta para leitura, sendo que durante a aula 

metade do tempo sera dedicado a leitura prazerosa, onde cada um le 

o que 6 de seu interesse, e a outra parte sera voltada para a pratica da 

leitura voltada para o desenvolvimento de conteudos;

• Promogao de campanhas de incentivo a leitura, estimulando os 

alunos a ler. Por exemplo: gibis como forma de leitura e 

entretenimento;

• Projetos de leitura, elaborados pelos professores de cada unidade 

escolar;

• Estudos de formagao continuada para docentes sobre a leitura, como 

acontece e de que modo podemos promove-la.

• Reforgo escolar em cada unidade, em hordrio oposto ao de aula, com 

um professor exclusivo para trabalhar as dificuldades encontradas;

• Supervisoras em cada unidade escolar para cooperar com os 

professores na tarefa de diagnosticar as necessidades existentes, 

fazendo um acompanhamento sistematico da aquisigao da leitura e 

do nivel que o aluno se encontra.

No decorrer do ano letivo, as agoes planejadas para intervir no 

processo educacional, ja  citado acima, foram aplicadas e entao, uma nova 

avaliagao diagriostica foi reaplicada para veriflcagao do crescimento ou nao 

do aprendizado, observamos que:

• Um numero maior de alunos le com entendimento;
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• Os alunos com defasagem idade/serie sao os que possuem 

maior difieuldade em aprender;

• Os alunos do 4° e 5° ano sao os que tiveram menor 

progresso acadbmico.

5. CONSIDERABLES FINAIS

Ao iniciar o ano letivo, deu-se a aplica§ao do ciclo de alfabetiza«?ao 

para 1°, 2° e 3° anos, com enfase no letramento, seguindo uma ordem a ser 

constantemente avaliada considerando a assimilaoao ou nao dos conteudos 

propostos. Tivemos as formafoes para os educadores como: Indaga$5es 

Curriculares, Pr6-Letramento de portugues e Forma9ao Infantil realizadas no 

deeorrer do ano letivo contribulram para que reflexoes como as citadas acima 

sejam aprendidas e praticadas, contribuindo efetivamente para que a 

alfabetiza9ao e letramento. 0  refor^o escolar foi uma das aoSes realizadas 

nas quatro unidades escolares. Embora este refor90 seja obrigatorio, os 

aspectos operacionais sSo definidos pelo regimento, que nem sempre 

contempla esta a9§o. Os alunos foram atendidos em horario oposto a aula em 

sala regular, com aulas planejadas, e em conjunto com a supervisora escolar e 

com a professora da sala regular. Os discentes puderam, nessas aulas, tirar 

duvidas e sanar dificuldades encontradas. No deeorrer do ano letivo, foi 

observado que as dificuldades de assimilaoao da alfabetiza9ao ocorreram 

com os alunos que se encontram fora da faixa etaria. Como estimular a 

leitura tem sido desafiador, pois hoje as pessoas preferem ver TV e ouvir 

musica e o ambiente esta dominado pela teievisao, radio e internet,
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Concordamos com a c ita to  a seguir: A  leitura nao concorre com outras 

linguagens, e complemcntar. Mesmo ha TV aparecem coisas escritas. A  

leitura acaba enriquecendo e e enriquecida pelas outras linguagens, isso faz 

parte da pluralidade em que aparece no cotidiano (Colello, 2011).

A interven?ao pelas supervisoras com os testes de leitura e a 

prontidao em dar subsidies para melhoria, do aprendizado e aplicacao de 

novos recursos diddticos, bem comb o reforpo escolar, mostrou bobs 

resultados.

■ ■ Com relafao a descontinuidade nos 4° e 5° anos, Vale salientar que 

esses alunos que estio com distorcao idade-sdrie, nao foram alfabetizados 

com idade entre sete e oito anos e isso contribui para a falta de interesse dos 

alunos na leitura e na escrita em idade mais avancada. Quanto maior a 

defasagem da idade do aluno em rela?ao a sdrie que estd matriculado menor 

sera seu desempenho. Dados do Sistema de Avaliafao da Educacao Basica 

(MEC, 2008) confirmam que a distorcao idade/serie e um dos principals 

fatores de influencia na qualidade do ensino. Uma das principals causas da 

referida distor?So e a repetencia. Segundo Guimaraes (2011), sem repetencia 

e com metodologias adequadas, o aluno tem mais chance de alcancar 

melhores resultados nas diversas disciplinas escolares. Assim, devemos 

manter um trabalho pedagogico adequado, usando quantas intervencoes se 

fizerem necessjirias.
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O USO  DO SOFTWARE EDUCACIONAL: A  INCLUSAO  
DIGITAL DE ALUNOS DE UM A ESCOLA PUBLICA DO  
MUNICIPIO DE CUITE - PB

Sandra Valeria Marques da Silva Pessoa1 
Cl&udia Patricia F. dos Santos2 

Leidjane Matos Souto3

1. INTRODUCAO

As tecnologias digitais invadem lodos os espapos provocando 

mudanpas nos cenarios da sociedade, da educapao e do mercado de traballio, 

onde para estarmos inseridos neste cenario 6 preciso nao apenas interagir 

com as maquinas, mas sim apropriar-se das ferramentas computacionais.

Nessecontexto, para que ocorra a inclusao tecnologica nesse novo 

momenta economico e social 6 preciso que os espapos educativos oferepam 

tais possibilidades e que as pessoas estejam realmente dispostas a agregar 

mais informapbes e conhecimentos a sua formapao pessoal e profissional.

1 Especialista em Educa92o e Tecnica em Mormatica, Centro de Edtica9ao e Saude (CES) - 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). E-mail: saiidravms@ufcg-edu.br.

7
Professoraj Centro de Educa9ao e Saiide (CES) - Universidade Federal de Campina Grande 

fUFCGl: E-mail: claudiaps.ces@ufcg.edu.br.

3 Professora, Centro de EducaeSo e Saude (CES) - Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG). E-mail: leidiane@.gmail.com.
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Portanto, atraves da inclusao digital se conseguiria a inser<?ao de muitas 

pessoas neste mercado compctitivo. ;

Esse trabalho tern como objetivo contribuir com a inclusao digital e 

a insercao do uso de software educacional nos Lis (Laboratories de 

Informatics) em escolas publicas. Desta forma, apresentamos um estudo de 

caso realizado no LI da Escola Estadual de Ensino Fundamental Andre Vidal 

de Negreiros, com os alunos do 4° ano “C” do tumo da tarde. A metodologia 

utilizada nesta investigafao baseou-se no metodo da pesquisa empirica e 

estudo de caso, ou seja, baseada na experiencia, de natureza descritiva e de 

levantamento de dados, abordando aspectos qualitativos e quantitativos. No 

projeto realizado junto aos educandos foram desenvolvidas atividades com o 

uso de programs Gcompris para verificar sua contribuiqiao no processo de 

incIusSo digital e de ensino e aprendizagem dos discentes. Diante deste 

estudo, os alunos apresentaram avan?os significativos na resolucSo de 

exercicios com o uso do computador. Consideramos que as atividades 

propostas aos estudantes e, especialmente, o projeto relatado neste texto, 

favoreceram na formulac&o de uma metodologia didatico-pedagogica para 

aulas miriistradas no LL

2. INCLUSAO DIGITAL

Buscamos esclarecer o conceito de inclusao digital no intuito de 
compreender o processo de apropria9ao de ferramentas computacionais 
na instituicao educacional e seus diferentes usos.

Podemos definir inclusao digital como a falta de capacidade 
tdenica, social, cultural, intelectual e econfimica de acesso is
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novas tecnologias e aos desaflos da sociedade da informapao. 
Essa incapacidade nao deve ser vista de forma meramente 
tecnica ou economica, mas tambem cognitiva e social. 
(LEMOS e COSTA, 2005. p.8)

Partindo deste pressuposto, podemos constatar que incluir um 

individuo digitalmente nao, 6 tarefa facil, pois temos que veneer alguns 

obstaculos, tais como: o economico (o capital financeiro brasileiro e 

concentrado em uma pequena parcela da sociedade), o tecnico (o , individuo 

corre o risco de apenas digitar textos e visitar alguns sitios na internet) e o 

cognitivo (despertar o intelecto das pessoas). De acordo, com Assumpfao 

(2001), a inclusao digital contribui para combater as desigualdades sociais. 

Como estamos na era da globalizaqao, podemos considerar estas 

desigualdades como sendo a capacitaqao (muitas vezes falta mao de obra 

especializada) para o mercado de trabalho que “respira” a informatica e, 

conseqiientemente, a aspirafao por um melhor posto de trabalho poderd se 

concretizar; se o individuo possui um bom emprego, significa que 6 bem 

remunerado, e como estamos inseridos em um mundo que tudo gira em torno 

do capital financeiro, entao este individuo estara posicionado dentro de uma 

classe social elevada.

A falta de acesso as TIC's (Tecnologias da lnformaqao c 

Comunicaqao) aumenta as diferenqas sociais entre os individuos. Portanto, de 

acordo com Pretto (2006), a inclusao digital e muito mais do que ter acesso 

aos computadores, e o exercicio da cidadariia na interaqao com o mundo da 

informaqao e comunica^o.

As TIC's sao os principais instrumentos da aceleracjao da vida 
globalizada e frendtica naqual estamos imersos, sao tambdm 
uma das grandes esperanyas de libertar energias e processos
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criativos, de oriar e coropartilhar corihecimentos, de enfientar 
as careneias educacionais e inforfflacionais. (ASSUMP^AO,
2001. p.26)

A inclusao digital nao e meramente ter acesso as tecnologias 

digitals, mas significa estar incluso neste meio social, cultural, intelectual e 

economico que surgiu, sabendo utiliza-las de forma eficiente, deixando o 

individuo apto para o mercado de trabalho no mundo globalizado. Para que 

este cidadao fapa parte desta nova sociedade, definida como sociedade da 

informapao e do conhecimento, onde as informapdes e o conhecimento 

passam a ser a maior riqueza de uma napao, precisa incorporar-se ao mundo 

digital.

A inclusao digital tem se tornado um requisito na luta contra a 

exclusao social, fenomeno tipico de paises subdesenvolvidos e emergentes, 

como d o  caso do Brasil, e que tambdm esta presente nos grandes centros do 

primeiro mundo, grapas ao modelo vigente do sistema capitalista.

As muitas apSes implantadas para a promopao da inclusao digital 

devem priorizar as camadas de baixa renda. Uma forma mais ampla de 

atingir estes eidadaos e tentar abranger em todas as escolas publicas uma 

politica nao so de implantapdo de laboratories de informatica, mas sim 

utiliza-Ios com projetos voltados a iniciapSo da informatica basica e 

promover a interdisciplinaridade em conjunto com os professores das 

disciplinas obrigatorias, pois no nosso dia a dia nos deparamos com 

laboratories de informatica subutilizados em vaxias cscolas publicas.

De acordo com Demo (2005), a exclusao digital das camadas mais 

pobres da sociedade se agrava devido a ma qualidade da escola publica, onde 

a infra-estrutura nao oferece condipOes rninimas para abrigar os
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computadores, bem como a ffla formafSo dos docentes, pois os cursos de 

licenciatura e pedagogia nao oferecem qualifica9ao na area tecnologica.

Portanto, o que vem a ser inclusao digital? Vdrios conceitos 

podem responder a esta pergunta, mas ha trSs principios indispensdveis em 

qualquer definifao: acesso a tecnologia digital, capacidade de manejar essa 

tecnologia do ponto de vista tecnico e a capacidade de integrar essa 

tecnologia no nosso cotidiano. (SERVON, 2002).

Softwares Educativos

O processo de aprendizagem que ocorre atraves do uso de 

softwares computadorizados nSo se restringe ao programa. Valente (1999) 

aconselha analisar a mtera$go do aluno-sofhvare, pois “o nivel de 

compreensao esta relacionado com o nivel de intera$ao que o aprendiz tem 

com o objeto e two com o objeto em si” (VALENTE, 1999, p.71).

Na aplica9ao de ferramentas digitals em sala de aula, o professor 

nao deve se preocupar apenas em utiliza-las, mas de que forma serao 

aplicadas no contexto escolar, para que o aluno tenha proveito desses 

recursos no seu cotidiano. Concordamos com Valente (1999, p, 72):

[...] diferentes softwares usados na educafao, como os 
tutoriais, a programa^ao, o processador de texto, os softwares 
multinridia (mesmo a Internet), os softwares para constru?3o 
de multimfdia, as simulates e modelagens e os jogos, 
apresenta caracteristicas que podem favotecer, de maneira 
mats explicita, o processo de construeao do conhecimento, 6  
isso que deve ser analisado, quando escolhemos um software 
para ser usado em situa$6es educacionais,
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Deste modo, iremos analisar a classificapao e as caracterfsticas de 

alguns softwares educativos.

Tutorials -  Na conceppao de Valente (1999), um software pode 

ser definido como tutorial quando as informapSes sao apresentadas de fom a 

sequencial que segue uma logica pre-determinada em concordancia com os 

conteudos que estao sendo abordado pelo programa, ou entSo o “aprendiz 

pode escolher a informapao que desejar” (p.72).

Programapao -  Segundo Valente (1999), diferentemente dos 

tutorials, a programapao oferece elementos que determinant a aprendizagem 

do aluno, porque na programapSo o aluno d instruido a construir um software 

para alguma finalidade, pois “a realizapao de um programa exige que o 

aprendiz processe informapao, transforme-a em conhecimento que, de certa 

maneira, e explicitado no programa” (p.73),

O respectivo autor (1999), recomenda o uso da linguagem de 

programapao LOGO -  uma linguagem de facil entendimento que, 

dependendo da atividade sugerida, nao requer grandes conhecimentos da 

computapao -  concebida por Papert nos anos 70, que fonnulou um projeto 

envolvendo alunos do 5° e 8° anos de escolas publicas na cidade de Boston, 

com o intuito de disseminar o uso da informatica dentro da escola e, 

consequentemente, promover o acesso de computadores para as pessoas 

menos favorecidas da sociedade, pois nesta epqpa o custo do computador era 

bem mais elevado do que os dias atuais.

0  uso de softwares de programapao “permite identificar diversas 

ap6es que acontecem em termos do ciclo descripao-exeeupao-reflexao- 

depurapSo-descripao, que o aluno realiza e sSo de extrema importancia na 

aquisipao de novos conhecimentos” (VALENTE, 1999, p.73).
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Simuladores -  Na conceppao de Giraffa e Vicarri (1999, p.03):

A simula?ao implica em vm modelo computacional para 
suportar os eventos que acontecem no ambiente. Os evenitos 
acontecem de forma continua em relapfio ao tempo e de 
forma discreta em rela?ao as a ^ s ,  uma vez que sao 
interrompidos e podem ser retomados. Outro. aspecto a 
considerar e a diferensa entre simulafao deteimmistica (o 
resultado e sempre o mesmo quattdo determinados 
parSmetros sdo colocados) e estocastica (existe uma 
aleatoriedade nos parametros, que faz com que a simuiafao 
produza resultados diferenciados). • ;

Portanto, os softwares que retomam resultados a partir da 

manipulapao de personagens e objetos (micro mundos), podem contribuir 

para o desenvolvimento cognitivo do individuo. Por exemplo, em 

determinado programa o aluno e conduzido a jogar lixo no chao e nos 

corregos de uma cidade. Na sequencia, chove e ocasiona uma enchente nesta 

localidade, por causa do lixo descartado em local inadequado. Por simular na 

tela do computador as consequSncias ocomdas na cidade, atravds da 

definifao do con^tmtivismo podemos refletir que nessa experidncia, o 

discente aprendeu que nao podemos descartar o lixo de forma impropria.

Jogos Did&ticos -  Segundo Giraffa e Viccari (1999), os jogos 

instigam o sujeito a resolver problemas de forma intuitiva. Geralmente, os 

jogos didaticos sao programados para entreter o aluno, mas possuem certa 

impottancia pedagogica, visto que alguns profissionais da educa?ao 

acreditam que o discente aprende melhor quando sente liberdade para 

descobrir novas coisas existentes em um dado contexto.
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Valente (1999, p.81) afirma que “os jogos tentam desafiar e motivar 

o aprendiz, envolvendo-o em uma competifao com a maquina ou com 

colcgas”.

Gcompris

Gcompris e um software educacional que compartilha da filosofia 

do software livre e esta disponivel em mais de 50 idiomas. Foi lanpado em 

2000, pelo programador fiances Bruno Coudoin, Combina uma serie de 

atividades que abrange varies asstmtos, tais como: furicionamento do 

computador, leitura, escrita, algebra, jogos da memoria, simiilafoes 

cientificas, entre outros. Atualmente oferece mais de 100 atividades voltadas 

para crian$as de 2 a 10 aiios.

Este progrania possui versOes dirccionadas aos sistemas 

operacionais Linux, Windows (o numero das atividades s5o limitadas) ©Mac 

OS (em processo de implementa^ao). A interface do usuario apresenta cores 

fortes, os icones dos objetos sao grandes, cuja finalidade e facilitar o seu 

manuseio pelas crianqas.

O Gcompris apresenta um modulo de adm inistrate, na qual permite 

a criaqao de perils. Possibility criar um perfil para crianqas de difererites 

faixas etdrias. t>e acordo com as informaqdes do site Wikipedia, eth 24 de 

maio de 2003, o mesmo venceu na categoria "programas educativos" no 

concurso intemacional de programas livres.
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3. PROGEDIMENTOS METODOLOGICOS

Para responder aos questionamentos desta pesquisa e cumprir com 

os objetivos propostos, optamos por uma metodologia que abrange a 

pesquisa empirica e estudo de caso, ou seja, baseada na experiencia, de 

natureza descritiva e de levantamento de dados, abordando aspectos 

qualitativos e quantitativos.

Na concep?ao de Cervo, Bervian e Da Silva (2007, p. 62):

Estudos descritivos: trata-se do estudo e da descri?ao das 
caracteristicas, propriedades ou re la tes existentes na 

' comunidade, grupo ou reatidade pesquisada. Os estudos 
descritivos, [...] favorecem, na pesquisa mais ampla e 
completa, as tarefes da formula^o data do problems e da 
hipdtese como tentativa de solus So. Comumente se incluem 
nesta modalidade os estudos que visam a identificar 
as representafoes sooiais e o perfil de individuos e grupos, 
como tambem os que visam a identificar estruturas, formas, 
fun^oes e conteudos.

Nesse caso, e necessario trapar o perfil dos alunos, verificar as 

dificuldades quanto ao uso do software educacional, constatar a contribuipao 

dos programas educativos quanto a resolutjao de exercicios e contribuir na 

reflexao sobre o uso de recursos tecnologicos nas praticas pedagogicas. 

Escolhemos assim o metodo da pesquisa descritiva, pois “trabalha sobre 

dados ou fatos colhidos da prdpria realidade”. (CERVO, BERVIAN E DA 

SILVA, 2007, p.62)

Este estudo foi realizado no segundo semestre de 2011, tendo como 

participates desse estudo, os alunos do 4° ano “C“ da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Andr£ Vidal de Negreiros, especificamente do tumo da
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tarde, pois a professora dessa turma se dispos a apoiar este projeto; para isso 

foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta dos dados: aplica?ao de 

um questionario (oferecer questfies objetivas e padronizadas de facil 

pontua$ao); observaipfies (com o intuito de verificar a conduta natural dos 

sujeitos da pesquisa, quanto ao manuseio do computador), entrevista semi- 

estruturada (apteender relates do professor da turma selecionada, quanto a 

experiencia vivenciada) e aplica?ao de exerdcios para verificar a 

contribuifSo do uso de softwares educacionais no processo ensino- 

aprendizagem.

Caracteriza?ao do Campo da Pesquisa - Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Andre Vidal de Negreiros

A pesquisa desenvolveu-se na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Andre Vidal de Negreiros, que fica localizada a Rua Caetano 

Dantas, n° 222, no municipio de Cuite-PB.

Pertencente a Rede Estadual de Ensino do Estado da Paraiba, Padrao 

A -  1, subordinada a Gerencia Regional (4a Regiao de Ensino), sediada em 

Cuit6 -  PB. A referida escola possui uma drea de 8.932m1 com 1.600m2 de 

coberta. E composta de oito salas de aula, diretoria, secretaria, sala de 

reunifies, auditorio, almoxarifado, biblioteca, cantina e laboratorio de 

informdtica.

O Laboratorio de Informatica (LI) possui dez computadores, que 

foram adquiridos no ano de 2009, atraves de recursos provenientes da 

Secretaria de Educaeao do Estado da Paraiba, cujos programas instalados sao 

o sistema operacional Linux e alguns jogos de Matematica. Tambem ha 

acesso a internet.
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Este laboratdrio 6 utilizado pelos professores, alunos e algumas 

pessoas do PROJOVEM4. Os docentes participaram de um curso de 

formaeao com o apoio da Prefeitura Municipal. Mas observa-se que este 

espapo & pouco aproveitado, pois as escolas publicas poderiam rever a grade 

curricular das disciplinas ofertadas e adaptar a informatica a alguns 

conteudos, como a confeceao de um jomal eletronico, observaeao de 

simulapoes de fenomenos das ciencias naturais -  nos quais a interferencia do 

usuario altera os resultados, pesquisas na internet, trabalho de coordena9ao 

motora, entre outros. Em suma, dever-se-ia familiarizar a classes menos 

favorecidas com a “onda” tecnologica, para que nao fiquem cada vez mais a 

margem desta sociedade globalizada.

O laboratorio de informatica conta com um espa90 de 40m2 (sendo 

10m de comprimento e 4m de largura), que comporta o atendimento de 9 

alunos simultaneamente, computadores com o sistema operacional Linux 

Educacional e internet banda larga. Porem durante a pesquisa o laboratdrio 

estava com apenas cinco computadores ftincionando. Esta sala possui ainda, 

um ar-condicionado central, a fun de manter uma temperature estavel na sala, 

para melhor funcionamento e manuten9ao dos computadores e bem estar para 

os usuirios. As bancadas sao de alvenaria e estSo dispostas de forma vertical.

Durante a realiza9ao deste trabalho foi verificado que os 

computadores apresentavam a seguinte configura9ao: processador Athlon 

3.5GHZ, memdria 512 MB DDR2, disco rigido 80GB, com gravador de 

DVD, drive de disquete, teclado multimidia, mouse optico, e monitores de 

15* CRT (em ingles Cathodic Ray Tube), que dcntre as suas vantagens

Programa Naciorial de Inclusao de Jovens: Educa^ao, Qualifica^So eAgSo Comunitaria.
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apresentam longa vida util, grande dinamica de cores e contrastes e podem 

funcionar em diferentes resoluijoes sem distOrcer a imagem.

4. RESULT ADOS DA PESQUISA

' Foram distribuidos 27 question&rios em outubro de 2011 para os 

alunos da amostra selecionada. Destes, foram respondidds 25 e devolvidos 

para o pesquisador. Os resultados abaixo se referem ao perfil dos alunos e se 

eles estao incluidos digitalmente.

Constatamos que a maioria dos alunos e do sexo feminino (60%) e a 

idade deles compreende entre 9 e 10 anos (88%). Este ultimo indicador 

revela que a famflia destes discentes se preocupa em colocar seus filhos na 

eseola desde cedo, mas outfos fatores tambem podem itifluenciar, como, por 

exemplo, a bolsa famflia, pois geralmente os‘alunos que estudam na eseola 

publica fazem parte das camadas sociais menos favorecidas economicamente 

e cumprir o Art. 55 do Estatuto da Crian9a e do Adolescente (ECA), que diz: 

‘‘os pais ou responsaveis tem a obrigaeao de matricular seus filhos Ou pupilos 

na rede regular de ensino” (BRASIL, 1990, p. 17).

Verificamos que 72% desses indivfduos ja  tiveram acesso ao 

computador. Podemos destacar alguns fatores que cooperam para esse dado: 

possuem computador em Casa (o barateamento e compra facilitada deste tipo 

de equiparaento); utilizam-no na casa de amigos ou familiares (as pessoas 

querem compartilhar esta tecnologia com os outros, pois um dia podem ter 

sido excluidos da sociedade por nao possui-la); a proliferafSo de lah houses 

(oferecem um servi?o considerado barato, uma vez que no muniefpio de 

Cuite, k bora de uso do computador custa em tomo de R$l,50 mas
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geralmente eles utilizam apenas para acessar sites de relacionamento oti para 

jogos). ' ..... ........ .................... .

A partir desta andlise, concordamos com Demo (2005), pois os 

alunos nao estdo aprendendo a manusear essas tecnologias em seu beneficio, 

visto que as escolas devem ensina-los a utilizer as ferramentas 

computacionais. Neste contexto, averiguamos a sub—utilizapao dos. LI de 

algumas escolas da respectiva cidade, que nao estao fazendo o papel que foi 

atribufdo a educapao quanto d disseminapao deste conhecimento. Alguns 

autorcs, comp Assmann (2005), Assumppao (2001), Ldvy (2008) c Filho 

(2003), indicam que um possivel caminbo para que de fato os individuos 

ppssam fazer parte da chamada Sociedade da Informapao e atraves da 

educapao. Por isso, enfatizamos a importancia do ensino . das tecnologias 

digitais nas escolas, pois as TICs proporcionam ao sujeito diversos subsidios 

para as prdticas pedagpgicas.

De acordo com a amostra pesquisada, 44% possuem computador em 

casa e 81,81% destes tem acesso a internet em seu domicilip. Podemos 

afirmar que esse grupo que tem computador e acesso a internet atende aos 

parametros da chamada inclushp digital? Dp  ponto de vista do 1BGE, sim, 

pois o sujeito & considerado incluido digital se tiver acessado a internet pelo 

menos uma vez no periodo de tres meses. Porem, na conceppao de autores 

como Servon (2002), Lemos e Costa (2005), Melo (2006), nao podemos 

afirmar, pois temos que averiguar se eles sabem manusear essas tecnologias e 

se utilizam em beneficio do seu cotidiano.

Veja a tabela abaixo, que corresponde a pergunta, voce tem acesso a 

internet em'.
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Tabela 4: Acesso a internet5
Local Quantidade Porcentagem .
Casa 9 36,00%
Lan bouse 9 36,00%
Escola lllllilllllll 4,00%
Nunca acessou internet 7 28,00%
Fonte: Elaborate* propria 2011

Na analise da tabela 1, percebemos que a maioria dos alunos (72%) 

j£ acessou a internet. E que apenas 4 % navegaram na rede mundial de 

computadores atraves do LI da escola, A partir desse dado apreende-se que o 

acesso livre ao laboratorio de informatica da escola nao e suficiente para 

despertar nos alurios a vontade de utilizar as tecnologias digitals. Contudo, 

devemos nos preocupar com os 28% que nunca percorreram o “universo” 

desses nos e fios interligados. Desta forma, destaca-se a importancia do 

planejamento de aulas voltadas para o uso de recursos computacionais.

Quarenta por cento (40%) dos pesquisados ja  conhecem softwares 

edUcatiortais, apesar de nao utilizarem 0 laboratorio de inform&tica da escola 

(os computadores possuem diversos programas educativos instalados). E 

possivel afinnar que os disceiites nao terao dificuldades para utilizar essas 

midias.

Na pergunta voce ja  utilkou software educativol O professor 

responded

nunca fo i oferecido na escola e nao five o interesse por falta 

de motivafao e oportunidade.

5 O ahino poderia marcai tnais de urna ops§o.
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Infere-se que os docentes ainda ensinam de formatradicional,apesar 

das possibilidades que os recursos tecnologicos oferecem para planejar-se 

uma aula interativa. Isso porque, inovar demanda tempo e disposipao.

Na questao conte o que voce sabe sobre o computador, segue 

algumas frases que contemplatn a maioria dos relatos:

Eu sei colocar nos jogos e Orkut. (Aluno Al)

O computador serve para vdrias coisas. Eu sei que o 

computador tern Orkut, MSN. Tarnbem serve para digitar ou 

usar a calculadora, ou jogos educativos. (Aluno Dl)

Nesses depoimentos Fica evidente que os alunos possuem certo 

conhecimento sobre o computador, Apesar de 46% nao possiu'rem esse tipo 

de eletro-eletrfinico, devemos salientar que a televisao, telefone celular 

(segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicilios, em 2008, 53,8% 

da popula5ao acima de dez anos de idade, tiuham telefone celular) sejam 

meios que proporcionam esse saber previo. ;

Porem, a maioria entende que o computador serve apenas para jogos 

e acessar o Orkut, que de certa forma inclui estes indivlduos de forma social, 

k proporpSo que utiliza redes sociais para se comunicar com amigos e fazer 

novas amizades.

Apds 6 uso do software Gcompris, aplicamos o questionario 2 e 

realizamos uma socializafao com o objetivo de veriflcar a sua aceitabilidade 

por parte dos alunos.

Referente a pergunta, o software Gcompris ajudou voce na 

resoluqao de calculos matemdticosl
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Qbservou-se que 80% da amostra selecionada afirmou que o 

Gcompris ajudou-Os na resolufao dos calculos matematicos. Ainda em 

concordancia com a tabela ’2 (p.16), asseguramos esta afirmasao, 

especificamente os alunos A4 e D3 apresentaram relevante avan^o. O 

programa possui algumas caracteriticas da teoria da Instru9ao Programada de 

Skinner, por exemplo, apresenta pequenas etapas, retoma mensagem de 

acerto, o discente estabelece o seu proprio ritmo durante o uso do software. 

Esses fatores podem ser determinantes para favorecer o aprendizado do 

aluno.

Com relaqSo is  dificuldades apresentadas quanto ao uso do software 

Gcompris, verificou-se que 72% tiveram poucos problemas para usa-lo. 

Fazendo uma rela<fao com a concep?5o de Piaget, quanto ao processo da 

adaptafSo, inferimos que esse dado deve-se aos 72% (tabela 1, p.09) dos 

sujeitos que ja acessaram a internet, pois os programas possuem semelhanfas 

na furicionalidade de alguns botdes, Como: seta para direta (prosseguir), seta 

para esquerda (retroceder); desenho de uma casa (retomar a pigina inicial), e 

outras. Segue o relato de alguns alunos a respeito do software utilizado:

t im is  fdcil porque n&o precise escrever, asimagetis ajudaa 

fazer as contas. (Aluno B4) '

Fdcil porque coloca o dinheiro para fazer as contas, nao 

cansa os dedos com a caneta, (Aluno C4)

Achei bom, diferente porque i  mais fdcil de fltzer as contas 
no camputadqr do que no cademo e as figuraS ajudam, 

(Aluno D5)



Ncssas falas, constata-se que o uso de diferentes recursos estimula 

os educandos durante a rcsolu^o de exerclcios, e consequentemente 

favorece o processo ensino-aprendizagem.

Durante a primeira aula no laboratory de informatica, observamos 

que os alunos n5o apresentaram dificuldades quanto ao manuseio do software 

Gcompris, apesar de 28% da amostra selecionada nao ter utilizado 

computador anteriormente.

Quando os alunos chegaram ao LI, explicamos e demonstramos o 

funcionamento da area de trabalho, os leones, os atalhos, e por fim o 

programa educativo. Devido alguns computadores do LI apresentarem certos 

defeitos tecnicos, deixamos ligados apenas aqueles que nao tinham falhas 

para os alunos utilizarem apds a explana?ao e demonstra?ao do Gcompris.

Aplicamos o modulo de matematica do software educativo, cuja 

finalidade foi verificar o grau de desenvolvimento dos alunos quanto a 

resolu?ao de questoes dessa componente curricular. Este item do programa e 

composto de 90 questoes que tabalbam a adigao e subtragao, que parte do 

simples para o complexo, ou seja, apresenta objetos com seus respectivos 

valores, onde o usudrio deve pagar conforme a movimentacSo de notas e 

moedas ate completar o valor do elemento. A medida que acerta o valor a 

saldar, o jogo avanca e apresenta novos elementos com valores mais altos, 

mas o programa nao oferece pistas para o discente saber se a quantia que ele 

separou e menor ou maior da requerida.

Porem, a sua interface apresenta ao aluno:

# Cores vivas que chamam e prendem a atencao das crian?as;
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• Telas padronizadas, e assim proporcionam elementos para

que o usuario nao se perca durante o uso do programa;

• leones uniformes, que servem para atribuir significado na

navega^ao do software;

Figura 1: Tela modulo dinheiro do software Gcompris

Conforme a aplica?ao da atividade escrita6 e da resolufSo de 

calculos matemdticos atraves do Gcompris pode elaborar a seguinte tabela:

A atividade escrita tinha 8 questdes, tempo de realiza?Jo 20min, foi elaborada em conjunto 
com o professor.
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Tabela S: Uso do software e atividade escrita
Participante Nivel Software Questoes Escrita (Depois)

Aluno A1 55,56% 50,00%

Aluno A2 72,22% 62,50%

Aluno A3 77,78% 75,00%

Aluno A4 31,11% 12,50%

Aluno AS 53,33% 50,00%

Aluno B1 72,22% 62,50%

Aluno B2 75,56% 62,50%

Aluno B3 77,78% 62,50%

Aluno B4 64,44% 50,00%

Aluno B5 66,67% 50,00%

Aluno Cl 64,44% 62,50%

Aluno C2 61,11% 75,00%

Aluno C3 71,11% 75,00%

Aluno C4 75,56% 50,00%

Aluno CS 63,33% 50,00%
Aluno D1 82,22% 75,00%
Aluno D2 88,89% 75,00%

Aluno D3 44,44% 12,50%
Aluno D4 80,00% 62,50%

Aluno DS 75,56% 75,00%
Aluno E l 80,00% 75,00%
Aluno E2 72,22% 62,50%

Aluno E3 44,44% 37,50%
Aluno E4 63,33% 50,00%

Aluno ES 71,11% 62,50%

Fonte: E laborate) propria 2011
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Observamos que o software Gcompris oferece subsidios (objetos 

que fazem parte do cotidiano do indivi'duo, como tambem a representaqao 

dos numeros em forma de dinheiro) para que o discente avance de forma 

significativa na resoluqao de operates matematicas. Na conceppao de 

Giraffa e Viccari (1999, p.04):

[...] os jogos e as simulafdes facilitam muito a solu?3o de 
problemas de forma intuitiva, incentivando desta forma o 
desenvolvimento do pensamento intuitivo, que vem 
despertando o interesse de educadores por ser uma forma de 
raciocinio altemativa ao usual pensamento analltico, e por 
estar intimamente relacionado ao desenvolvimento da 
autoconfian<;a e auto-estima do aluno.

Portanto, os usos de recursos computacionais que possibilitam ao 

sujeito manipular objetos concretos na tela do computador possuem certa 

contribui^ao no processo ensino-aprendizagem.

Na pergunta: Na sua concepgao, os resultados do aproveitamento 

na resoluqao dos calculus matemdticos quanto ao uso do software Gcompris, 

deve-se a que fator? O professor expos que

"[...] o uso do computador, veto motivar e despertou no 
educando o interesse de aprender, pelo motivo de ser uma 
aula diferente e bem interessante”.

Referente ao quesito: Com que frequencia voce acha que o 

professor deveria utilizar software edueativol

Destacamos que, 72% dos alunos afirmam que o professor deveria 

utilizar software educativo com uma frequencia compreendida entre media c 

muita.
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Ainda na fala do professor, percebe-se a vontade de inserir as 

tecnologias digitais na sala de aula quando perguntamos sobre o seu interesse 

em continuar com esseprojeto. Vejamos o seu relato:

"[■■■] tudo gue vem somar e melhorar com a aprendizagem 
do aluno nos deixa muito feliz (Professor)

Constata-se, assim a importancia da utiliza9do desses recursos como 

fonte de motivagiio para sair da rotina, tomando as aulas dinamicas e 

diferentes.

5. CONSIDERABLES

s . ::o vrfn'j , .. !•> .!• • /•'» <s«,,siuyliwi‘3J' xA T -ris ’ m

O avan?o tecnologico provocou mudan^as no campo economico,

politico, social e educativo. Surge entao a Sociedade da Informa^o que 

requer individuos em constante processo de aprendizagem. Por isso, existe a 

necessidade de ensinar pessoas a utilizar as tecnologias digitais, e a inser^o 

do software educacional nas praticas pedagogicas e uma das formas de 

incluir o sujeito digitalmente.

Diante do estudo realizado, concluimos que os alunos da amostra 

selecionada se enquadram dentro do seguinte perfil: em sua maioria sao do 

sexo feminino. A faixa etaria e de 10 anos de idade, o que possibilita a 

introdu?ao dos recursos tecnologicos desde cedo. A maioria dos 

entrevistados ja tinha utilizado o computador para acessar o Orkut, dado que 

comprova a inclusao de forma social. Do ponto de vista do IBGE, podemos 

afirmar que 36% sao incluidos digitais, pois possui computador e internet em



casa, o que garante a conexao a internet pelo menos uma vez no periodo de 

tres meses.

Averiguamos a subntilizafao do LI da escola, pois 88% da amostra 

selecionada nunca tinham utilizado-o, fator preocupante, pois este espa?o ja 

tem dois anos de uso. Entao sugerimos o planejamento de aulas que envolva 

esse ambiente pelo menos uma vez no periodo de quinze dias. Apesar disso, 

40% dos pesquisados ja conhecem softwares educacionais o que poderia 

facilitar o trabalho do professor no laboratorio.

Verificou-se que 72% tiveram poucos problemas para usar o 

Gcompris. Inferimos que esse dado deve-se aos 44% que possuem 

computador em casa, como tambem aos 72% (tabela 1) dos sujeitos que ja 

acessaram a internet. As semelhan9as existentes entre os aplicativos que 

geralmente estiSo instalados nestes equipamentos e o software educativo 

podem ter contribuldo para isso.

Durante a aplica9ao do programa Gcompris, observamos que os 

discentes tiveram poucas duvidas, e ficaram atentos a tela do computador, 

por ser um recurso que oferece elementos que prendem a aten9ao do aluno. 

Esses subsidios refletiram diretamente na quantidade de acertos das 

resolu95es dos calculos matemiticos com o uso do software.

Compreendemos que os discentes sao letrados digitais, pois utilizam

a tela do computador como espaqo de leitura e escrita (utilizam o computador
■ !

para jogar e acessar a internet), praticando assim, novas formas de acesso a

informa9ao. Mas ressaltamos que a escola deveria oferecer estrategias
s f i t n ' J i i j f i  > F iiH  o h  g jp f  / o o  o O  .iL 'b .o *  » : f fn o i  +h Ofiit v l  p v  *> i , •/'>*!' im o : -
alfabetizadoras digitais, para que os alunos se apropricm de forma correta dos

recursos tecnoldgicos.
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A  INFLUENCIA TELEVISIVA NA FORM A^AO DE 
EDUCANDOS DO ENSINO MEDIO-ESTUDO DE CASO

Luiz Fabio Marques Guedes1 
_______________________________________ Denise Domingos da Silva2

Introduf&o

A constata^ao de um ensino abrangente leva a indaga?ao sobre os 

critdrios de sele?ao de conteudos significativos para os alunos que vivenciam 

com intensidade o presente marcado pelos ritmos acelerados das tecnologias.

No Brasil a televisao e a midia mais acessada como meio de 

informa?ao e de entretenimento, surgindo assim uma dicotomia ou tenslo 

entre o propdsito educativo e o conteudo predominante na televisao 

brasileira. A escola enfrenta alguns problemas, como por exemplo, no 

tocante a metodologia de ensino que nao corresponde muitas vezes com a 

realidade do novo mundo em fase de transi9ao, onde as tecnologias estao 

ganhando cada vez mais espa90. A escola soffe e continua soffendo, cada vez 

mais, a concorrencia da midia, com gera9oes de alunos formados por uma 

gama de conhecimentos obtidos por intermedio de discursos audiovisuais, 

por um repertorio de dados obtidos por imagens e sons, como formas de 

transmissao diferentes das que tem sido realizadas no ambiente escolar.

Especialista em Educa?ao e Professor, Escola Estadual Orlando Venancio, Cuite, PB, Email:
fabiomaroues rdihotmail.com.

2
~ Professora, Centro de Educagao e Saude (CES) - Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG). E-mail: dedomingos@utce.edu.br.
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Alem disso, os estudos culturais examinam os efeitos dos textos da 

cultura da midia, os modos como o publico se apropria dela e a usa, alem dos 

modos como as imagens, figuras e discursos da mi'dia funcionam dentro da 

cultura em geral (BRAGA, 2004). Algumas perspectivas teoricas sobre a 

cultura da midia, a politica e a ideologia que sao inerentes a pesquisa irao 

aparecer no decorrer do texto.

Faz-se necessario entender o publico estudantil e sua dificuldade 

para estabelecer rela?6es com os tempos historicos, um presente repleto de 

contradifoes, um futuro duvidoso e um passado confuso, apresentado pelos 

diversos meios de comunicaf&o e pela escola. Assim apropriados pelas 

gera?5es ao longo do tempo, cabe perguntar o que essas representa9oes, 

imagens e discursos tern deixado ao longo do tempo, o que a escola vem 

fazendo e qual a interafao entre ela e o papel dos professores nas lutas 

politicas e sociais, alem da maneira com que ela molda a vida diaria, 

influenciando o modo como as pessoas pensam, se comportam, observam os 

outros e como se veem, assim construindo sua propria identidade. Neste 

sentido, busca-se explorar algumas das maneiras como a cultura 

contemporanea da midia cria formas de domina^o ideologica que ajudam a 

reiterar as re la te s  vigentes de poder, ao mesmo tempo em que fomece 

mecanismos para constru9ao de identidades e fortalecimento do papel da 

escola, para sua resistencia e luta, e como a escola podera resistir, ao que os 

jovens vivenciam essas lutas por meios de imagens, discursos, mitos e 

espetaculos veiculados pela midia.

Nesse sentido, compreende-se que a rela9ao entre midia e cduca9§o 

implica em muitas discussbes, Luck (2000) problematiza a tematica fazendo 

algumas indaga9oes: Qual e a forma9iio oferecida aos professores, quais
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elementos estao disponiveis para pensar sobre esse tema? Sera que essas 

linguagens usadas pelos meios de comunica9ao, especialmente a da televisao 

ja sao compreendidas como texto, como linguagens a serem decifradas e 

entendidas por todos? Os professores jd sao alfabetizados nestas linguagens?

Dessa forma, considera-se pertinente estudar a rela^ao existente 

entre o consumo televisivo e as implica?6es ocasionadas que tomam esse 

meio t2o atrativo para os jovens e em contrapartida as dificuldades 

cncontradas pelos professores que nao conseguem fazer dos conteudos 

escolares algo que desperte o mesmo interesse que a televisao.

Neste estudo investigaram-se informafoes relacionadas com o 

consumo televisivo e tambem os motivos que fazem deste t3o interessante, 

analisou-se tambem a forma como os conteudos escolares sao trabalhados 

nas aulas pelos professores segundo a opinido dos alunos. O estudo foi 

realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Orlando 

Venancio dos Santos, numa turma do Ensino Medio.

Em suma, este trabalho teve por objetivo compreender a influencia 

da televisao sobre o processo de forma^ao educacional de uma amostra de 

adolescentes da la serie do Ensino Medio e analisar a rela^ao existente entre 

o consumo televisivo e as implicapoes ocasionadas que tomam esse meio tao 

atrativo para os jovens.

1.1. Uma interpreta^So sobre cultura midiatica

Muitos autores tem dedicado seus estudos na tentativa de 

compreender as implica9oes sobre a cultura midiatica, buscando entender
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como estas conseguem transformar o modo de vida das pessoas. Para 

Moreira (2003) a cultura “passa” ou “acontece” cada vez mais por meio da 

midia. Para este autor as manifestaqdes culturais mais diversas so sao 

reconhecidas como tais pela sociedade depois de serem mostradas ou 

incorporadas pela midia, sendo que esta tambem cria seus proprios bens 

culturais passando estes a serem do alcance social. Em suma a midia passa a 

ser ao mesmo tempo acontecimento, produtora e divulgadora cultural. E 

nesse contexto que surge o conceito de Culture midiatica.

Freire (2000) nao desprezou a cultura midiatica. Considerou que as 

competdncias de um professor s3o as da leitura e da escrita, bem como a 

competencia de saber enfrentar os fatos cotidianos atraves da comunicaqao 

humana, seja esta por meio da escrita ou por redes telematicas. Ou seja, 

propde que se trabalhe em favor do alfabetismo conceitual e politico, porem 

sempre em relaq§o ao desenvolvimento do raciocinio atraves da 

argumentaqao dialogada.

Aquino (2004) observa que Paulo Freire entendeu a reestruturaqao 

tecnologica, as transformaqoes culturais, as novas possibilidades de acesso a 

informaqao, a integral ao das tecnologias ao cotidiano e a geraqSo de 

imagens.

A educagao precisa estar atenta ao estilo digital de 
apreensao do conhecimenlo, isto 6, ao estilo de 
conhecimento engendrado pelas novas tecnologias, para se 
inserir nos novos espagos de aprendizagem, produgao da 
leitura e do conhecimento. Nesse ponto, e vdlido recanhecer 
a contrikuigao que o educador Paulo Freire inseriu na 
educagao brasileira, ndo so para atualizar as suas ideias por 
meio da cultura impressa, mas disponibilizd-la, 
reinventando, recriando e reescrevendo, a partir de varios 
suportes. Relendo as ideias de Freire, Cadotti capta a 
relagdo que demonstrava ter com as tecnologias na pratica 
educativa. (AQUINO, 2004, p. 11)
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Nesse sentido, nota-se que tanto Freire como Aquino sao favor&veis 

ao uso das tecnologias, desde que essas sejam usadas enquanto ferramentas 

educacionais, ou seja, a escola deve utilizar as tecnologias como forma de 

acesso ao conhecimento, para tanto se faz necessario que os educadores 

desenvolvam o lado critico dos alunos para que estes sejam capazes de saber 

se relacionar com a grande variedade de informa<;6es apresentadas pelas 

tecnologias.

1.2 A televisao

0 i"’-‘ tuUO'i. r  ̂ v>!> i 'W 'J 'u W  l* Offtt". ifl j '-H ‘ f»f .ff

Para se discutir a importancia da televisao e das im plicates que 

esta traz para o campo educacional faz-se necessdrio algumas 

problematiza?5es referente a esse veiculo tio presente no cotidiano das 

pessoas. Nesse sentido tem-se que levar em considerapao que a televisdo 6 

um dos meios de comunicafdo de massa que mais influencia na vida das 

pessoas, instituindo modelos em todos os aspectos dos campos sociais.

Fischer (2005) diz que a televisao desempenha um papel importante 

no que se refere as op<;oes de lazer, pois e o meio mais viavel, levando em 

consideraeSo os baixos custos e grande variedade da programa^So que inclui 

filmes, shows, desenhos, programas esportivos, programas humoristicos. 

Fischer (2005) usou como suporte teorico a analise dos dados do Instituto de 

Cidadania “Perfil da Juventude brasileira”, de 2003, sendo que neste, ela 

constatou que os desejos nao realizados de jovens brasileiros entre 15 a 24 

anos, quanto a lazer e entretenimento, tem como motivo principal as 

dificuldades financeiras, pois estes nSo tem dinheiro para frequentarem 

cinema, teatros, entre outros.
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De acordo Schmidt (2006), as criatifas brasileiras passam uma 

media de cinco horas diarias na frente da televisao, ou seja, mais tempo que 

permanecem dentro da escola diariamente. Alem disso, comefam a ver 

televisao antes mesmo de comegar a frequentar a escola, chegando a idade 

escolar impregnadas pela “cultura midiatica”

Silva (2010) afirma que o habito de ver televisao faz parte da cultura 

atual. Sendo que na maioria dos lares brasileiros, esteja no ponto mais 

distante do mapa, a televisao esta presente entretendo e distraindo as pessoas, 

e por ser um meio tao atraente e popular acaba interferindo no modo como os 

cidadaos pensam, agem e at<5 mesmo a maneira de se relacionar com o 

mundo.

Ainda de acordo com os estudos de Baccega (2000) apud Silva 

(2010), percebe-se que a televisao, com meio seculo de presen?a na 

sociedade, compartilha com a escola e familia o processo educacional, 

tomando-se um importante agente de forma^o. Segundo ainda a autora ela 

at£ mesmo leva vantagem em relagao aos demais agentes: sua linguagem e 

mais dgil e esta muito mais integrada ao cotidiano: o tempo de exposiijao a 

televisao costuma ser maior do que o destinado a escola ou a convivencia 

com os pais.

A televisao pode ser um elemento de media9ao que proporciona 

informafoes a comunidades de diversas classes sociais, trazendo-as para 

outros meios, outras realidades que at6 entao nSo conheciam.

A partir dessa breve analise sobre a televisao pode se constatar que 

ela e parte integrante da cultura, fato esse talvez explicado pelo seu grande 

poder de alcance e dos mecanismos utilizado para atrair as pessoas. E vdlido 

destacar que a televisao traz no seu discurso uma ideologia que tende a
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favorecer as classes dominantes, porem se esta fosse utilizada com outros 

fins acredita-se que a realidade brasileira fosse diferente, para isso levando-se 

em considera^o a eficiencia com a qual esse veiculo consegue influenciar as 

pessoas.

2 Metodologia da Pesquisa

2.1 A amostra e levantamento de dados

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Medio Orlando Venancio dos Santos, na cidade de Cuite na 

regiao do Curimatau paraibano.

A amostra usada neste estudo foi constituida por 36 educandos de 

idades compreendidas entre os 14 e os 19 anos, residentes no municipio de 

Cuite PB, alunos do l 1 serie do ensino m£dio de uma linica turma.

O procedimento inicial antes do contato com os alunos, em relaqiio a 

aplicaqao do questionario, foi a apresentafao a direfao executiva da Escola 

de uma solicitafao por escrito apresentando sumariamente os objetivos da 

investigaqao e requerendo a autorizaqao para aplicaqao dos questionarios 

quanti-qualitativos.

O questionario foi elaborado para conhecer a realidade 

socioeconomica do publico alvo e as variaveis decorrentes que 

eventualmente os influenciam, tendo como objetivo maior entender como 

essa realidade interfere na relaqao estabelecida com a midia c a escola. O 

instrumento foi constituido por 16 questSes fechadas, e dados de 

identificaqSo dos alunos. As questoes relacionaram-se tambem com o
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desempenho escolar e com a realidade socioeconomica dos alunos. A 

aplica^ao do questionario foi realizada no mes de Julho de 2011

3 Resultados e discussoes

Os resultados levantados indicaram que no tocante a origem da 

renda familiar, verificou-se urn predominio do trabalho registrado, logo 

seguido pelo trabalho autonomo e os demais advindos de outras fontes, como 

aposentadoria e da agricultura (Figura 01).

Figura 01: Representa^ao quantitativa de alunos quanto a origem da 
renda familiar.

No que diz respeito it renda familiar percebe-se que maioria das 

familias oscila entre menos de um salario e dois salarios minimos (Figura 

02) .
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Renda familiar

■  Menos d e l salario 
minimo

■ Mais 3 salaries minimos

BMaisde 2 salaries 
minimos

■  Maisde 1 salirio minimo

■ 1 salario minimo

Figura 02: R eprcsenta^o quantitativa de alunos quanto a renda 
familiar.

Os dados acima descritos revelam que 25% dos alunos afirmaram 

que a renda familiar e mais de um salario minimo, 22% com menos de um 

salario. Sendo que 41% afirmaram que a origem da renda advem do trabalho 

registrado, 28% tem como fonte de renda o trabalho autonomo e 17% dos 

alunos exercem alguma funfao remunerada. Esses resultados indicant que os 

alunos pertencem a familias de baixa renda.

Em relaqao ao numero de alunos que exercem alguma atividade 

remunerada verificou-se o seguinte resultado mostrado na figura 03.
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Alunos com fun?ao remunerada
■  SIM ■  NAO

Figura 03: Representagao quantitativa do numero de alunos que 
desempenham fungao remunerada.

Fischer (2005) analisando os dados do Instituto de Cidadania “Perfil 

da Juventude brasileira”, de 2003, constatou que os desejos nao realizados de 

jovens brasileiros entre 15 a 24 anos, quanto a lazer e entretenimento, tern 

como motivo, sobretudo devido as dificuldades financeiras, pois estes nao 

tem dinheiro para frequentarem cinema, teatros, entre outros. Dessa forma 

segundo Fischer (2005) a televisao desempenha um papel importante no que 

se refere as opgoes de lazer, pois e o meio mais acessivel, levando em 

consideragao os baixos custos e grande variedade da programagao que inclui 

filmes, shows, desenhos, programas esportivos, programas humoristicos. 

Nesse sentido, concorda-se com a argumentagao de Fischer (2005) de que os 

altos custos e at6 mesmo as poucas opgbes de lazer e cultura como no caso da 

cidade de Cuit6, acaba contribuindo ou at6 mesmo condicionando os alunos a 

recorrem a televisao como meio de lazer e entretenimento. Isso tambem
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explique a constatapao feita por Silva (2010) nas investigates feitas em 

escolas da rede publica de ensino, nestas a autora constatou que cerca de 86% 

dos alunos investigados apontam a televis2o como o lazer favorito.

3.1 Tempo Destinado Diariamente pelos Alunos ao Consumo Televisivo 

e para as Atividades Escolares.

Quando se questionou o tempo que os alunos assistiam televisao 

durante o dia a maioria afirmou que permanece mais de 3 horas diariamente 

(34%), sendo que cerca de 26% afirmaram que passam entre 2 a 3 horas e 

19% entre 1 a 2 horas (Figura 04).

Consumo televisivo diario
■  Percentagem de alunos

Maisde3 de2a3 d e l a 2 d e3 0a l ate30 Nuncaassiste 
horas horas horas hora minutos

• l • P i u i  7 'm‘m ifi t li* i ,

Figura 04: Representa^io quantitativa referente ao consumo televisivo.
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Em rela^ao ao tempo disponibilizado para as atividades escolares 

diarias foi observado que (40%) dos alunos dedicam aproximadamente 30 

minutos a 1 hora diariamente (Figura 05).

Tempo disponibilizado para as 
atividades escolares diariamente

■  Percentagem de alunos

40%

Naoestudam ate 30 de30alh  delha2h de2as3h Maisde3h
minutos

Figura 05: representa?3o quantitativa referente ao tempo 
disponibilizado para as atividades escolares extraclasse.

3.2 Compara^io entre a Linguagem Televisiva e a Escolar

Com rela^ao ao estudo de compara?ao entre a linguagem televisiva 

e a linguagem escolar foi perguntado por meio dos questionarios: “Voce 

acha que a linguagem televisiva consegue despertar a sua aten^ao?”

Apos a analise foi constatado que 97,22% dos alunos afirmaram que 

sim, apresentando os seguintes depoimentos:

“Porque alem do entretenimento, a televisao nao passa so coisas 

sem usos, proporcionam tambem a construgao social do ser " (Aluno A).
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"Porque inova os assuntos quebrando mais a tensao de teoria, so 

em leitura e mais cansativo ” (Aluno B).

“Porque usa uma linguagem mais jovem e apresenta coisas mais 

interessantes de uma forma mais despojada e tambem nos liga a realidade 

mostrando algumas coisas parecidas com a realidade. ” (Aluno C).

“a televisao e atrativa: ela e atrativa, e procura nos atrair de todas as 

formas com coisas que gostamos sem nos cobrar nada. ” (Aluno D).

Pode-se observar a presenpa de um elemento comum: os jovens, em 

sua maioria, consideram a linguagem televisiva interessante, sendo alegado 

que esta usa ou vincula na sua programap3o conteudos que se aproximam da 

realidade que eles vivenciam, atraves de uma linguagem mais informal, dessa 

forma ficando implicito que a televisao atua como um meio de informapao e 

aprendizagem.

Estes resultados vao ao encontro dos dados obtidos por Belloni 

(2009), pois ela afirma que a opiniao majoritdria da maioria dos jovens sobre 

a televisao e que esta funciona como um meio de informapao e 

aprendizagem. Cabe lembrar que essa identifkapao acontece por que a TV 

utiliza a reprodupao do social, passando a ditar padrSes que age como um 

mecanismo de controle. De acordo ainda com Belloni (2009) para isso se faz 

necessario a transmissao de uma cultura, que passa a ditar as representapoes e 

as normas coletivas (estruturas simbolicas) que s§o apresentados aos jovens 

por meio de imagens e modelos idealizados. Dessa forma compreende-se que
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os j ovens se identificam com a linguagem televisiva, pois esta evidenciando 

o saber acumulado, informando sobre a atualidade e tambem criando padroes 

e normas sociais, que sao cristalizados pelos veiculos de comunica^o, estas 

que na sua maioria tem como objetivo atender aos interesses da industrial 

cultural.

Outra pergunta requisitada foi: “Em sua opiniao, a linguagem usada 

pela televisao 6 mais atrativa do que a linguagem utilizada pelos 

professores nas aulas expositivas?”

Cerca de 88,9% dos entrevistados afirmaram que sim, apresentando os 

seguintes depoimentos:

“For que as aulas as vezes se torna chata os professores falam muita 

coisa e na TV e muito mais interativa " ( Aluno E).

"Porque a linguagem televisiva explica mais o nosso dia a dia o que 

acontece de uma maneira simples e explicativa ” (Aluno F).

“Pois na televisao ha imagens que sdo mais interessantes do que os 

professores explicando direto sem os alunos entenderem nada ( Aluno G)

“Pois na TV tem alegria e os professores so fazem ler e explicar 

livros (Aluno H)

“porque sempre mostra as coisas que queremos ouvir e facilita a 

aprendizagem, as vezes ” ( Aluno I).
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As respostas obtidas coincidem com as ideias defendidas por 

Vidigueira (2007) apud Zamponi (2002), onde afirma que a televisao 6 hoje 

em dia uma ferramenta educativa nao formal pelos conteudos que aborda e 

transmite, Weiss (2011) comunga desse pensamento e diz que “a televisao 

apresenta com eficacia de comunicafao em funi^ao de sua capacidade de 

articulapao, de superposi?ao e decombmapdes diferentes ( imagens, falas, 

musicas e escrita”,). Dessa forma verifica-se que os jovens consideram a 

televisao como um meio de informafao mais eficaz do que a escola, pois de 

acordo com os mesmos esta utiliza uma linguagem que se aproxima mais do 

cotidiano, recorrendo as imagens e aos recursos tecnologicos.

Outra questao se refere ao processo metodologico; “Voce esta 

satisfeito na manelra de como os conteddos sao trabalhados em sala de 

aula?”

Apos a analise dos dados constatou-se que 65% dos alunos nao estao 

satisfeitos, apresentando os seguintes depoimentos:

“Eles podiam mudar a forma de ensinar, falando a nossa linguagem, 

e tambem nao falar tanto, mostrar, videos (Aluno O)

"Acho que os professores deveriam usar uma linguagem como a da 

TV, por exemplo, algo que chame mais ainda a atenqao dos alunos ” (Aluno 

p)-
"Nao escrever tanto no quadro porque e muito cansativo, trabalhar, 

mais com seminarios, slides e outras coisas bem legais que eu sei que tern" 

(Aluno Q).
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“Em minha opiniao as aulas, so com o quadro eogiz  nao despertam 

a atengao dos alunos ” (Aluno R),

“As aulas deveriam ser mais interessante quando vamos para a sala 

de Multimidia e o filme que trata daquele assunto que o professor esta 

trabalhando” (Aluno S).

“deveria ser trabalhado de outra forma como: menos deveres e 

tambem menos tarefas, por que e muita coisa para estudar assim dava para 

fazer os deveres e estudar melhor" (Aluno T).

Belloni (2009) diz que “a escola vem perdettdo a $ua fun?ao de 

transmissao de valores, dos modos de vida, das cren9as e das representafoes, 

dos papeis sociais e dos modelos de comportamento”. Nesse sentido, 

entende-se que essa instituifao enfrenta varios problemas, como por 

exemplo, no tocante a formafao dos professores, fato que se revela na 

metodologia de ensino que n3o corresponde muitas vezes a realidade exigida 

por esta sociedade em fase de transieao, aonde as tecnologias vem ganhado 

cada vez mais espaeo.

4. Considera^ftes Finais

Em suma, o estudo realizado sugere que a televisao atraves dos seus 

mecanismos consegue ser mais atrativa do que a linguagem usada pelos 

meios educacionais.

Nesse sentido, compreende-se qUe a televisao atraves da utilizafab 

de cores, imagens, sons e de uraa linguagem de conteudos que se aproximam



do cotidiano dos alunos acaba assumindo um papel de educadora Mo formal, 

sendo seu poder de atuapSo no processo de formafao bastante eficaz. A 

escola precisa estar atenta ao uso desta tecnologia como mais uma ferramenta 

para contribuir com o processo de aprendizagem dos educandos.

Os educandos sentem a necessidade de uma intervenpao mais 

dinamica no processo metodologico, que possam “seduzi-los” a aprender, 

estrategias didaticas interativas e que possam sentir prazer naquilo que estao 

aprendendo e que desejam intemalizar. Surge entao um novo desafio para o 

professor do seculo XXI movido por essa sociedade efemera 

tecnologicamente e trazendo fortemente para o contexto escolar dos 

educandos e educadores uma nova forma de pensar e agir.
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ESTUDO SOBRE 0  PLANO DE CARGOS, CARREIRA, 
REMUNERAgAO E VALORIZAgAO DOS PROFISSIONAIS 
EM EDUCAgAO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE 
SOSSEGO-PB

Jose Franscidavid Barbosa Belmino1 
Lauro Pires Xavier Neto2

1 INTRODUCAO

0  municipio de Sossego encontra-se situado geograficamente no 

Nordeste Brasileiro, Estado da Paraiba, Mesorregiao do Agreste Paraibano e 

Microrregiao Curimatau Ocidental, a 240 km da capital do Estado, Joao 

Pessoa. Ele possui uma area de 154,75 km2. A sede administrativa do 

municipio flea situada nas coordenadas geogrdficas 6°45’58”  de latitude Sul 

e 36° 17’47” de longitude Oeste, com uma altitude de 600 metros. No bioma 

Caatinga, esse municipio limita-se ao Norte com Cuite, ao Sul com Pedra 

Lavrada, Cubati e Barra de Santa Rosa. Ao Leste limita-se com Barra de 

Santa Rosa e ao Oeste com os municipios de Baratina e Pedra Lavrada 

(UFCG, 2005).

Especialista em Educa$ao e Biologo, Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Delmiio 
Feireira (EMEFMDF) -  Secretaria Municipal de Educa$ao e Cultura de Sossego -  PB. E-mail: 
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Segundo a Universidade Federal de Campina Grande (op.cit.), foi a 

partir de 1850, com alargamento do cultivo do algodao e a abertura de 

estradas, a dinamizapao do comercio e intensificapao da povoapao regional, 

que aparece a localidade avocada Sossego, no fim do seculo XIX, a beirada 

do Riacho da Telha, corrego este que transpunha o caminho de ligapao entre 

o Brejo e Conceipao do Azevedo, hoje Jardim do Serido, passando por Pedra 

Lavrada. E nesse contexto que Sossego se edificou a partir da Fazenda 

Sossego de propriedade do capitao Pedro Josd de Maria, popular Pedro 

Grande, adquirida,em 1870, do senhor Euzdbio Dias. As terras dessa fazenda 

faziam parte da Data Riachao de n.° 296, requerida em 1742 pelo mestre de 

campo Mathias Soares Taveira.

Quanto a formapao politico-administrativa, de acordo com o IBGE 

(2011a), esse povoado foi elevado a categoria de distrito, criado com a 

denominapao de Sossego, pela Lei Estadual n.° 2.649, de 20 de Dezembro de 

1961, subordinado ao municipio de Cuite -  PB. A divisao territorial e datada 

de 31 de Dezembro de 1963, o distrito de Sossego figurando no municipio de 

Cuite.

Em 29 de Abril de 1994, esse distrito foi elevado & categoria de 

municipio com a denominapao de Sossego, pela Lei Estadual n.° 5.901, 

sancionada pelo entao govemador do Estado da Paraiba, Cicero de Lucena 

Filho (PMDB) e assim permanecendo em divisao territorial ate a data de 01 

Junho de 1995, quando o povo foi as umas em plebiscite para votar contra ou 

a favor da definitiva emancipalidade e desmembramento de Cuite -  PB 

(IBGE, op.cit.).

Em tres de Outubro de 1996 e eleito, por vote direito, o prefeito 

Joaquim Pereira de Morais (PFL) e os vereadores Milanes Oliveira da Silva,
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Juvenal Faustino de Oliveira, Inacio Ferreira da Silva, Antonio de Souto 

Costa, Auta Maria Andrade de Souza, Pedro Ferreira dos Santos, Josenildo 

Medeiros de Oliveira, Josue da Silva Bezerra, Giselio Antunes Ferreira e 

Marcos Antonio Almeida de Oliveira, para compor o poder legislative. No 

dia 01 de Janeiro de 1997 o local do antigo distrito de Sossego e constituido 

sede do novo municipio instalado, quando sao empossados o primeiro gestor 

e os primeiros legisladores da Camara Municipal de Vereadores e assim 

permanecendo em divisao territorial at6 a presente data.

Para o IBGE, o referido municipio possuia em 2010, um total de 

3.169 habitantes distribuidos em uma area de 154,747 Km2 e densidade 

demogrdfica de 20,48 Hab./Km2. Segundo estimativas, a popula^ao residente 

com data de referenda 1° de Julho de 2011 sera de 3.213. Sossego -  PB 

possui um eleitorado composto de 2.332 votantes. No que se refere a 

educa9ao, ha um total de 11 estabelecimentos de ensino e 1.976 das pessoas 

residentes no municipio sao alfabetizadas. (IBGE, 201 lb).

E no ambito da educa^ao que direcionamos a nossa pesquisa, pois 

surge a necessidade de compreender e evidenciar o que dispoe o Plano de 

Cargo, Carreira e Remunera9ao (PCCR) do magisterio publico municipal de 

Sossego -  PB e resolver a seguinte problematica: Ha inconstitucionalidade 

no PCCR do magisterio publico municipal de Sossego, tomando-o, assim, 

objeto do presente trabalho.

Essa pesquisa apresenta uma essencia multidisciplinar, 

proporcionando referencias cientificas, economicas, sociais e institucionais. 

Ela permitiu analisar e compreender as disposifSes do documento que orienta 

a ed u cate  no municipio de Sossego -  PB.
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Portanto, esta investigaeao podera contribuir social, educacional e 

historicamente para compreensao do PCCR da educagao do municipio 

supracitado. Podera ainda prover novos conhecimentos de como a gestao de 

recursos publicos pode contribuir na transformafao social por vias da 

educaeao, permitindo que, gestores, legisladores, agentes politicos e sociais 

tomadores de decisiio no campo educacional possam ter maior 

responsabilidade social nos aspectos legais, gerenciais para valorizapao dos 

profissionais da educaeao.

Para este estudo foi usada a metodologia que melhor se aplica a 

pesquisa nas ciencias sociais. Assim sendo, esta pesquisa teve uma 

abordagem metodologica predominantemente qualitativa de estilo descritivo 

e explicativo, uma vez que estuda, analisa, registra e interpreta o Plano de 

Cargos, Carreira e Remunera^o (PCCR) a luz de referencias cientificas 

apanhadas na pesquisa bibliografica. (GIL, 2002).

A pesquisa que resultou no presente trabalho foi realizada no 

perpassar do periodo de Janeiro a Novembro de 2011.

Quanto aos procedimentos tecnicos, inicialmente, fez-se um 

levantamento bibliografico e documental, constituido de livros, codigos, leis, 

artigos e materiais disponibilizados na internet acerca de Pianos de Cargos, 

Carreiras e Remunera96es (PCCRs) dos profissionais em educa9ao.

No trabalho de campo foi efetuada cataloga9ao de leis municipals e 

federais que rezam sobre a.educa9ao, disponibilizadas virtualmente e in situ. 

Alem disso, foram realizadas entrevistas informais com o atual secretario de 

educa9So e ctiltura do municipio e educadores para colher informa95es sobre 

o PCCR do magisterio municipal.
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Tatnbem estao inclusos como fontes desta investigagao os orgaos 

gestores e fiscalizadores: Prefeitura Municipal de Sossego (PMS), Secretaria 

Municipal de AdministragSo, Finangas e Educagao e Culture, Camara 

Municipal de Vereadores e o Conselho Municipal do FUNDEB, no intento 

de apanhar informagoes sobre a legislagao da educagao, como tambem 

procurar nos acervos documentos e referencias bibliograficas especificas para 

embasamento e fundamentagao teorica acerca do tema e objeto de pesquisa.

Os dados coletados foram posteriormente selecionados, 

categorizados, analisados e interpretados. Depois de sistematizados, esses 

dados resultantes da pesquisa foram submetidos a exames, interpretagSo e 

discussao, com base e referenda na literatura especializada proveniente da 

pesquisa bibliografica elaborada.

Para o levantamento e coletas dos dados, foram selecionados 

instrumentos adequados que preenchem requisites de validez, confiabilidade 

e precisao. Como os dados desta pesquisa eram de carater qualitative foram 

utilizados os seguintes instrumentos: observagao direta e catalogagao de 

documentos escritos disponiveis, tanto no banco de dados da web, quanto em 

bancos de dados e acervos das instituigoes pdblicas municipals de Sossego -  

PB.

2 OS PLANOS DE CARGOS, CARREIRA, REMUNERACAO E 

VALORIZA<?AO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAGAO

Devemos ter inculcado que as carreiras dos profissionais da 

educagao basica sao regidas por estatutos e/ou pianos de carreira elaborados
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pelos interessados dos entes federados, em respeito a federaliza?ao do Estado 

brasileiro. Contudo, existem aprovado pelo Congresso Nacional, diretrizes 

nacionais para as carreiras dos profissionais da educagao, com vistas a 

homogeneizar a regulamenta^ao profissional.

Inicialmente, no contexto historico e social do sistema de educa9ao 

brasileiro, mais especificamente no campo das politicas educacionais, a 

forma95o, a valoriza9ao e o desenvolvimento profissional dos trabalhadores 

da educa9ao, ininterruptamente pennaneceram de certa forma, presentes na 

pauta de discussao (CONAE, 2010).

No que alude a valoriza9ao dos profissionais da educa9ao a CONAE 

(2010, p. 59) afirma que,

mas, possivelmente, em nenhum outro momenta historico 
tenha merecido tamanha enfase, por parte de diferentes 
agentes publicos e privados, instituisdes, organismos 
nacionais, intemacionais e multilaterais, como nas ultimas 
decadas, reconhecendo o protagonismo dos profissionais da 
educafao no sistema educacional.(CONAE 2010, p. 59).

A ausencia de remunera9ao apropriada para profissionais da 

educa9§o e um dos principals desafios da educa9ao brasileira ao longo 

transcursar de sua historia. (PINTO, 2009).

Para se versar sobre remunera9ao dos trabalhadores da educa9ao e 

preciso fazer uma viagem na Historia do Brasil e citar que, no periodo 

imperial, foi sancionada uma lei, talvez primeira na historia do pais a versar 

sobre o tema, que fixa, em seu o Art. 3° da Lei de 15 de Outubro de 1827, o 

valor da remunera9ao salarial do professor. Dai tambem esta a escolha desta 

data para comemora9ao do Dia do Professor. De acordo com Martins (2011),
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a remuneragao dos professores d, historicamente, o grande 
gargalo da politics educacional f...]. 0  grande merito do 
Imperador, ao outorgar a Lei de 15 de Outubro de 1827, foi o 
de nao se descuidar, pelo menos, formalmente, dos salirios 
dos professores. O economists Antonio Luiz Monteiro 
Coeiho da Costa, especialista em cotagao de moedas, 
atendendo minha solicitagao, por e-mail, fez a conversao dos 
reia, de 1827, em reals de 2001 (discutfveis): estima Luiz 
Monteiro que 2005000 equivalent a aproximadamente RE 
8.800,00 (isto e, a um salario mensal de R$ 680, 
considerando o 13°) e 500$000 a aproximadamente R$ 
22.000(R$ 1.700, por mgs).

Entendendo a remunera9ao adequada para os professores como um 

dos grandes entraves a ser resolvidos na educa?ao do Brasil, pode-se dizer 

que

muito embora a primeira lei geral de educagao no Pais, 
aprovada em 15 de Outubro de 1827, dedicasse sete de um 
total de 17 artigos ao professores, definindo inclusive o valor 
de sens vencimentos, foram necessaries 121 anos para que se 
criasse, no Brasil, um piso salarial para os profissionais do 
magisterio, com aprovagao da Lei n.° 11.738, de 2008. E, o 
que e mais grave, antes mesmo de entrar em vigor, esta lei, 
por decisao do Supremo Tribunal Federal, ja teve suspensa, 
em carater liminar, a vigencia dos pieceitos fundamentals, 
em particular o § 4° do seu art. 2°, o qual determina que na 
jomada de trabalho observar-se-a o limite maximo de 2/3 da 
carga horaria para que o desempenho de atividades de 
interagao com os educandos, a chamada hora-atividade. 
(PINTO, 2007, p. 51).

Ainda, no que se refere £l remuneragao dos profissionais do 

magisterio publico, em data n3o muito retroativa, 16 de Julho de 2008 foi 

sancionada a Lei n.° 11.738, que instituiu o Piso Salarial Professional 

Nacional (PSPN) para profissionais do magisterio publico da ed u cate  

basica, regulamentando a disposi^ao constitucional (alinea ‘e ’ do Inciso HI 

do Caput do Art. 60 do Ato das Disposi95es Constitucionais Transitorias).

Ainda no que tange a remimera9ao dos trabalhadores em educa9§o, 

deve-se citar que, de acordo com o Art. 2° da Lei n.° 11.738, de 16 de Julho
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de 2008, o Piso Salarial Profissional Nacional ficou estabelecido em R$ 

950,00 reais para os profissionais do magisterio que tenham formapao 

minima de nivel medio, na modalidade normal e que tenham carga horaria de 

ate, no maximo, 40 horas semanais. E pertinente destacar que essa mesma lei 

preve que o valor do piso seja reajustado anualmente, sempre no mes de 

Janeiro, de acordo com o mesmo percentual de aumento do valor minimo 

nacional por aluno/ano do FUNDEB (BRASIL, 2008). Esse piso a ser 

atualizado em Janeiro de 2009, correspondeu a mais ou menos R$ 1.128,00 

reais/mes, isto e, praticamente o “piso” de 1827. (PINTO, 2009). Dessa 

forma a remunerapao salarial do educador, em termos financeiros, nao 

evoluiu em mais de um seculo.

Seguindo neste contexto, a implantapao do piso pelos estados e 

municipios comepou em 2009 e deveria ser concluida ate 2010, o que ainda 

nao aconteceu em todas as esferas do territdrio nacional. Talvez isso nao 

tenha acontecido pelo fato de um grupo de gestores ter boicotado, por meio 

de uma Apao Direta de Inconstitucionalidade (ADI), impetrada no Supremo 

Tribunal Federal (STF) pelos govemadores do Rio Grande do Sul, Yeda 

Crusius; de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira; do Parana, Roberto 

Requiao; do Mato Grosso do Sul, Andre Puccinelli; e do Ceara, Cid Gomes; 

com o apoio de Jose Serra (SP), Aecio Neves (MG), Marcelo Miranda (TO), 

Jose Anchieta (RR) e Jose Roberto Arruda (DF), e tambem seguida por 

muitos gestores municipais de todo o Brasil, desfazendo este prospero intento 

de estabeleeimento de um Piso Salarial Profissional Nacional para o 

magisterio publico, constituido pela Lei n.° 11.738, em regulamenta9ao ao 

Art. 60, incisd HI “e” do Ato das Disposi?8es Constitucionais Transitorias da 

Constituipao Federal (ADCT/CF), ao ser aprovado unanimemente pelo
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Congresso Nacional, contraindo todas as peculiares de um acordo pelo inicio 

da valorizaeao dos profissionais do magisterio.

Entretanto, em acordao, de 24 de Agosto de 2001, o STF, apds 

analisar e votar a ADI n.° 4.167 decide por constitucionalidade o Piso 

Salarial Profissional dos professores da educa^ao basica, estabelecido pelo 

Govemo Federal atraves da Lei n.° 11.738.

Ao se referir a remunera^ao dos profissionais do magisterio, 

Almeida (2009, p. 100) afirma que “nesta materia, a Resokujao CNE/CEB n.° 

02, de 2009, trouxe a tona um debate historico, que e o cumprimento da 

aplicafSo minima constitucional dos recursos da educa?ao, quando 

estabeleceu a combinafao entre a Lei do Piso, a Lei do FUNDEB, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educaeao Nacional (LDB) e a Constituieao”.

No que se refere a elaboraeao e implantaeSo dos Pianos de Carreiras 

e Remunera9ao (PCCRs) do magisterio cabe afirmar que concomitamente a 

implanta9§io do FUNDEF, pela mesma lei que cria o fundo, ficou obrigado 

aos entes federados criar tam bto seus PCCRs. E nesse sentido que Camara 

de Educaeao Basica (CEB) do Conselho Nacional de Educaeao (CNE), por 

meio da Resolufao n.° 03, de 08 de Outubro de 1997, fixou as diretrizes para 

elaboraeao dos novos pianos de carreira e de remuneraeao do magisterio dos 

estados, do distrito federal e dos municipios.

Nesse periodo, seria responsabilidade dos gestores a analise da 

estrutura dos pianos de carreira existentes para adequa-los ao piso nacional, 

ou ainda criar 0 piano, nos casos em que este ainda nao exista.

Porem, diante da conjuntura imposta pela Lei n.° 11.738 que fixou 

prazo at6 31 de Dezembro de 2009 para que a Uniao, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municipios adequassem ou formulassem seus pianos de carreira
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a luz da legislafao federal. 0  CNE assumiu a prerrogativa de orientar esse 

trabalho, emanando uma nova resolugao sobre as diretrizes de carreira que 

revogou a Resolugao CNE/CEB n.° 03/1997, a qual se pautava na Lei n.° 

9.424/96 (FUNDEF).

Na condi9ao de orgao orientador das politicas pedagogicas, o CNE 

tambem agregou, ao debate da carreira, outros elementos que se coadunam 

com os prindpios do Art. 206 da CF/88 e do Art. 60 do Ato das Disposiqoes 

Constitucionais Transitorias (ADCT/CF), e com comandos previstos na LDB 

e na Lei do FUNDEB, amplamente ignorados pela maioria dos gestores, mas 

que sao indispensaveis h valoriza^ao dos profissionais e a qualidade da 

educaqao.

Nesse sentido, o Art. 4° da Resoluflo n.° 02/2009 do CEB/CNE 

enumera os principios dessa visao educacional a que os Pianos de Cargos, 

Carreira e Remuneracjao (PCCR) devem observar. Neste contexto, essa nova 

orienta^ao do CNE, esta definida na Resolufao CNE/CEB n.° 02/2009 e no 

Parecer CNE/CEB n.° 09/2009.

A partir dos fundamentos da Emenda Constitucional n.° 53, de 2006, 

que instituiu o FUNDEB junto com varios outros dispositivos, especialmente 

os incorporados ao Artigo 206 da CF/88 (Incisos V, VIII e paragrafo unico), 

a valoriza9ao dos profissionais da educa9ao tem assumido status de politica 

estruturante para a qualidade da educa9ao, ao lado do financiamento, da 

gestao democrdtica e da avalia9ao institucional.

Portanto, nesta nova conjuntura da educa9ao no Brasil, causada pela 

Lei n.° 11.494 (Lei do FUNDEB) e a Lei n.° 11.738 (Lei do Piso), o CNE 

viu-se na incumbencia de substituir a Resolu9So CNE/CEB n,° 03/1997, em 

razao desSa se voltar a normatiza9ao da Lei n.° 9.424 (FUNDEF), que teve
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quase todos os seus artigos revogados pela Lei do FXJNDEB, e pelo fato da 

mesma encontrar-se dissonante com os principios do atual arcabouoo 

educational.

Em conformidade com o Art. 6° da Lei do Piso, o CNE dimanou as 

novas diretrizes nacionais para a carreira dos profissionais do magisterio. A 

normativa esta promulgada na Resolufao CNE/CEB n.° 02/2009 e no Parecer 

CNE/CEB n.° 09/2009, que organizam diretrizes para a adaptagao ou 

formula^ao dos PCCRs para o magisterio publico da educa?ao basica ao piso 

nacional para os professores, ate 31 de Dezembro de 2009.

Na Resolupao n.° 03, de 08 de Outubro de 1997, a CEB/CNE, em 

seu Art. 7°, e inciso III, reza que “a rem unerate media mensal dos docentes 

sera equivalente ao custo medio aluno/ano, para uma fungao de 20 (vinte) 

horas de aula e 05 (cinco) horas de atividades, para uma relagao media de 25 

alunos por professor, no sistema de ensino”.

3 O PLANO DE CARGOS, CARREIRA, REMUNERAGAO E 

VALORIZAGAO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAGAO DO 

MUNICIPIO DE SOSSEGO -  PB

3.1 O PLANO

O Plano de Cargos, Carreira, Remunerafao (PCCR) dos 

profissionais do magisterio e um documento de lei que dispoe sobre a 

organizafio da classe trabalhadora em educa?3o. No municipio de Sossego -  

PB, tal piano so foi aprovado em 28 de Dezembro de 2009, por meio da Lei
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Municipal n.° 131/2009, regulamentado a profissao da categoria no ambito 

municipal, para atender a uma exigencia legal, sendo, portanto, aprovado ja 

no fim do prazo estabelecido pelo Govemo Federal, sujeito a penalidades, 

caso nao o fosse.

Portanto, a esse respeito, a Lei n.° 11.738, de 16 de M ho de 2008, 

Lei do Piso Salarial Profissional Nacional, reza em seu Art. 6° que a Uniao, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municxpios necessitarao preparar ou 

ajustar seus pianos de carreira e remunera$ao do magisterio ate 31 de 

Dezembro de 2009, tendo em vista a impleraenta$ao do piso salarial para 

profissionais do magisterio publico da educafSo basica, segundo disposto no 

paragrafo unico do Art. 206 da Constitui^ao Federal. Justamente, e o que 

acontece no municxpio de Sossego -  PB, com algumas ressalvas, tais Como: 

deixou para elaborar o piano em ultima data do prazo estipulado por lei 

federal e nao obedece ao princlpio da constitucionalidade, como discutiremos 

a seguir quando tratarmos da implantafao do piso salarial que nao ocorreu. E 

ainda a LM n.° 131/2009 que cria o PCCR nao leva em considera^o as Leis 

Mxxnicipais n.° 035 de 30 de Junho de 1998 e n.° 036 de 30 de Junho de 1998, 

que dispoe sobre o piano de carreira do magisterio publico municipal e 

estabelece o respectivo piano de pagamentos, revogando-as, devendo apenas 

adequa-las.

3.2 OS PROFISSIONAIS

O PCCR do magisterio do municxpio de Sossego -  PB define por lei 

como profissionais em educa<?ao municipal os “servidores do magisterio 

municipat e entende por “gmpo magisterio, todo integrante do quadro
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funcional, que exerga atividade inerente a educafao, ensino, administrafao, 

orienta9ao, supervisao e planejamento”.

O piano nao deixa certo quem sao os servidores do magistdrio 

municipal e/ou grupo magistdrio, mas de forma opaca entende-se que sao 

dois grupos: professores e especialista em educafao. O “professor”  e 

entendido como um profissional em educa9£to com habilita9ao especifica 

para o exercicio da docencia na educagao basica. Ja o especialista em 

educagao, de acordo com o documents de lei, e todo servidor que dirija, 

supervisione, iaspecione, oriente, planeje, assessore, coordene e avalie as 

a95es pedagdgicas. Para efeito da mesma lei, os profissionais em educa9ao 

do municipio de Sossego -  PB estao organizados em cargos, classes (com 

seria9ao), nivel, carreira e fun9&o.

3.3 OS CARGOS

O PCCR, para efeito de lei, considera cargo “o conjunto de 

atribui96es, deveres e responsabilidades, delegadas por lei a cada servidor, 

com denomina9ao propria e retribui9ao financeira”.

No Art. 5° do PCCR da educa9ao municipal de Sossego -  PB esta 

disposto que “o quadro de pessoal efetivo de profissionais da educa9ao 

desdobrar-se-a nos seguintes cargos: professor de educagao basica, 

supervisor escolar e orientador educacional”.
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3.4 A CARREIRA

Quanto a carreira dos profissionais em educafao da rede municipal 

de Sossego -  PB, o piano reza que carreira e “conjunto de classes da mesma 

natureza de trabalho e de referencias, escalonado segundo criterios 

estabelecidos em lei”.

De acordo com o documento, a organizafao da carreira dos 

profissionais em educafao da rede municipal de Sossego -  PB dar-se-a em 

tres carreiras possiveis de se seguir: professor de educafao basica, supervisor 

escolar e orientador educacional. Para ingressar nuffia dessas carreiras e 

necessario qualificafao minima e especifica em ensino medio, curso superior 

em Pedagogia e/ou uma licenciatura especifica. Aqui, portanto, e preciso 

fazer-se algumas observafbes com base na legislafao em vigor. Pois esse 

piano nao deveria prever o ingresso na carreira docente de profissionais com 

nivel medio de formafao. Nesse sentido, o Plano Nacional de Educagao 

(PNE) para a vigencia de 2001 a 2010, aprovado pela Lei n.° 10.172, de 

2001, defende que ate 2010 todos os professores da rede publica de ensino 

sejam formados em nivel superior. Haja vista que tal piano foi aprovado na 

virada do ano de 2009/2010, nlo precisaria fazer tal juizo, pois sendo assim, 

ele permite a entrada de educadores na carreira docente da rede municipal de 

ensino sem a djevida formafao/qualifica?ao. Dai o afirmar da caduquice do 

piano.

Ainda quanto a carreira nota-se que o PCCR preve a admissao de 

profissionais docentes para atuaqao nos anos iniciais do ensino fundamental 

com nivel mddio de formafiio, sendo, portanto incongruente com relaf§o a 

Lei do PNE qual estabelece que ate 2010 todos os profissionais da area de
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educa?ao tenha habilita^ao em nivel superior na area de Pedagogia, para 

poder ministrar aulas nos anos iniciais do ensino fundamental e/ou exercer o 

cargo de orientador e supervisor escolar. O PNE ainda estabelece que os 

professores tenham licenciatura nas dreas que fazem os componentes 

curriculares das escolas para poderem administrar aulas nos anos finals do 

ensino fundamental e/ou nas series do ensino medio.

O profissional que segue a carreirade professor  da educafao basica 

se enquadra em 03 (tres) classes: PEB A 1, PEB A 11 e PEB A 111. 0  

Professor da Educafao Basica (PEB) A I e o docente dos anos iniciais do 

ensino fundamental com formacao de ensino medio. Jd o Professor da 

Educa?3o Basica (PEB) A II 6 aquele professor dos anos iniciais do ensino 

fundamental com formacao em curso superior em Pedagogia. 3a o Professor 

da Educafao Basica (PEB) A III e o educador dos anos finais do ensino 

fundamental com formacao em curso superior com habilitacao especifica.

Entretanto cada classe se desdobra em 06 (seis) nfveis horizontais, 

com ascensao de urn rn'vel para outro a cada 05 (cinco) anos de servifos 

prestados: nlvel I, n , III, IV, V e VI.

O profissional que segue a carreira de supervisor escolar e/ou 

orientador educational sera disciplinado por decreto municipal e tera 06 

(seis) niveis horizontais para ascensao. Para ascender de um nivel para outro 

sera necessario transcorrer 05 (cinco) anos. Para tal carreira sera necessario 

curso superior na area educacional, mas especificamente em Pedagogia.
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3.5AREMUNERAQAO

Quanto a remuneragao dos profissionais em educagSo do municfpio 

de Sossego -  PB, o PCCR estabelece que a remuneragao inicial seja de R$ 

750,00 reais para o professor com ensino medio, R$ 800,00 reais para os 

educadores com ensino superior e R§ 900,00 reais para supervisor escolar e 

orientador educacional. De acordo com o exposto acima, o piano apresenta 

inconstitucionalidade, ferindo, portanto, o principio da constitucionalidade, 

pois nenhuma lei municipal e/ou estadual podera ferir uma lei federal. Neste 

caso, o PCCR de Sossego -  PB ainda nSo se adequou a Lei n.° 11.738, de 16 

de Julho de 2008, lei esta que regulamenta e institui Piso Salarial Profissional 

Nacional para os profissionais do magisterio publico da educagao basica.

Neste sentido, Pinto (2009, p. 54) afirma que “pelos valores 

apresentados, percebe-se quao pouco valorizada, do ponto de vista da 

remuneragao, e a carreira dos professores da educagao basica”.

Apesar de caduco, esse piano apresenta um avango quando diz que a 

jomada basica de trabalho dos professores seja de 25 horas semanais, sendo 

20 horas de docencia efetiva em sala de aula e 05 horas para preparagao de 

atividades pedagogicas. Mas neste mesmo contexto, pode-se observar que a 

CEB/CNE na Resolugao n.° 03, de 1997, ao estabelecer as diretrizes 

nacionais para a carreira dos profissionais do magisterio, com base na Lei n.° 

9.424/1996 (Lei do FUNDEF), ja  preve carga horaria semelhante a 

conjeturada para o educador de Sossego -  PB.

101



3.6 AVALORIZACAO

No que se refere a valorizafao dos profissionais em educafao da 

rede municipal de ensino de Sossego -  PB, o piano reza que sera assegurada 

a garantia de iiigresso na carreira por concurso publico, aperfeicoamento 

profissional continuado com licenciamento periodico e remunerado, piso 

salarial inerente a classe e condi?oes dignas de trabalho.

Alem disso, o piano ainda preve como forma de valoriza9ao do 

profissional em educacao a progressao funcional baseada na titulacao ou 

habilitacao, perlodos reservados a estudos, planejamento e avaliagao e outras 

atividades essenciais a docencias, denominadas de horas-atividades, acesso a 

bolsa e/ou ajuda de custo destinado a cursos e estagios de atualizacao 

profissional, aperfeigoamento e especializaf2o, respeito a pluralidade de 

ideias, as diferencas culturais, etnicas e religiosas, as concepgoes 

pedagogicas e didaticas administtativas, como disposto no Art. 10, Incisos I, 

II, m , IV e V e Art. 11 da LM n.° 131/2009, lei que cria o PCCR do 

magisterio publico municipal.

Entretanto, quando o piano preve o piso salarial profissional inerente 

a classe, ele e contraditorio em relacao ao Art. 32 da mesma lei que 

estabelece os vencimentos dos profissionais em educa9ao abaixo do previsto 

por lei federal para o piso da categoria.

4 CONSIDERACOES FINA1S

Portanto, diante dos resultados obtidos, verificou-se que PCCR dos 

profissionais em educa9ao de Sossego -  PB encontra-se obsoleto e e
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inconstitucional em diversos aspectos: nao reza sobre as modalidades de 

liceneas; nao inclui os profissionais da educa^ao infantil, como a creche e a 

pre-escola, com a devida valorizaeao; nao preconiza uma efetiva valorizaeao 

dos profissionais da rede publica municipal de educaeao; o piano nao preve a 

implantaeao do Piso Profissional Salarial Nacional para os profissionais em 

educaeao da rede publica municipal.

Assim sendo, diante dos resultados obtidos ao analisar o PCCR do 

magisterio do municipio supracitado, recomenda-se que haja uma urgente 

atualizaeao e/ou reformulaeao para erradicar as inconstitucionalidades do 

piano. Portanto, prop6e-se a elaboraeao de emenda parlamentar para 

constitucionaliza-lo no que diz respeito as modalidades de licen9as; incluam 

os monitores de creche, buscando a valoriza9ao e designa9ao desses 

profissionais; propicie efetiva e real valoriza9ao dos profissionais da 

educaqao da rede publica do municipio no que se refere a remunera9ao; 

implanta9ao do Piso Salarial Profissional Nacional dos profissionais do 

magisterio da rede publica do municipio de ensino de acordo com lei 

especifica em vigor.
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