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RESUMO 

O ensino atual exige que os estudantes sejam formados para uma cidadania global, ou seja, 

capazes de pensar criticamente, com capacidade de refletir sobre o conhecimento e informação 

ao qual tem acesso e assim agir de forma efetiva, está também relacionado a formação de 

pessoas mais responsáveis e ativas para o bem comum, assumindo seu papel na sociedade, na 

busca de soluções para problemas locais e globais; que se correlaciona com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, sendo necessário um olhar atento à educação e ao ensino, no que 

diz respeito à formação do aluno, preparando o indivíduo em um contexto de desenvolvimento 

sustentável. Nesse contexto, é imprescindível refletir sobre as práticas pedagógicas voltadas 

para o ensino, neste caso com adolescentes do Ensino Médio, na aquisição das diferentes 

linguagens, como: verbal, imagética, sonora, digital e outras, que possibilita, a eles, inserirem-

se no mundo, na condição de cidadãos globais e atuarem no entorno em que vivem. Assim, o 

contexto permite construir o seguinte problema de pesquisa: quais as contribuições de práticas 

pedagógicas no Ensino Médio que relevam o multiletramento, por meio do uso de tecnologias, 

para formação da cidadania global em contexto de desenvolvimento sustentável? Nesse sentido, 

o presente estudo tem o objetivo geral analisar práticas pedagógicas no Ensino Médio, 

relacionadas ao uso do multiletramento, com vistas à formação do cidadão global, para um 

contexto de desenvolvimento sustentável. Para atingir a proposta, o estudo foi articulado em 

três diferentes momentos metodológicos: o primeiro, abordando a questão bibliográfica e 

documental, partindo de concepções, conceitos e base acadêmico-teórica, explanando assim os 

princípios de cidadania global, multiletramento e o que a Base Nacional Comum Curricular 

enfatiza em relação à proposta do novo Ensino Médio. Posteriormente, no segundo momento, 

tem-se a pesquisa de campo, realizada em uma escola da rede particular no município de 

Franca/SP, composta de duas coletas de dados, por meio remoto devido ao cenário pandêmico, 

sendo uma respondida por professores em entrevista, para relatarem a percepção sobre a 

formação de jovens no uso das diversas linguagens e a correlação com o mundo. Outra por um 

grupo focal com estudante que cursam o 1º ano do novo Ensino Médio, para analisar o impacto 

de práticas pedagógicas no Ensino Médio, com vistas à formação do cidadão global, para um 

contexto de desenvolvimento sustentável. Na terceira etapa, por fim, é apresentada uma 

reflexão obtida, por meio de um mapeamento entre as respostas obtidas com os professores e 

estudantes e a relação dos conceitos de cidadania global, multiletramento e práticas 

pedagógicas, em uma análise geral sobre a temática, e se propõe uma reflexão sobre um novo 

arranjo curricular de práticas pedagógicas, para o Novo Ensino Médio, que vai ao encontro da 

formação para cidadania global, elencando discussões que visam contribuir para o 

desenvolvimento sustentável.  
 

Palavras-chave: Cidadania Global e ODS. Multiletramento. Novo Ensino Médio. 

Desenvolvimento Sustentável. BNCC e Novos arranjos curriculares. 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Current education requires students to be trained for global citizenship, that is, capable of 

thinking critically, with the ability to reflect on the knowledge and information to which they 

have access and thus act effectively, it is also related to the formation of more educated people 

responsible and active for the common good, assuming their role in society, in the search for 

solutions to local and global problems; which correlates with the Sustainable Development 

Goals, requiring a close look at education and teaching, about student training, preparing the 

individual in a context of sustainable development. In this context, it is essential to reflect on 

pedagogical practices aimed at teaching, in this case with high school adolescents, in the 

acquisition of different languages, such as verbal, imagery, sound, digital, and others, which 

allow them to insert themselves in the world, as global citizens and acting in the environment 

in which they live. Thus, the context allows for the construction of the following research 

problem: what are the contributions of pedagogical practices in high school that highlight 

multiliteracy, through the use of technologies, for the formation of global citizenship in the 

context of sustainable development? In this sense, the present study has the general objective 

to analyze pedagogical practices in High School, related to the use of multiliteracy, with a view 

to the formation of the global citizen, in a context of sustainable development. To reach the 

proposals, the study was articulated in three different methodological moments: the first, 

approaching the bibliographical and documentary question, starting from conceptions, 

concepts, and academic-theoretical basis, thus explaining the principles of global citizenship, 

multiliteracy, and what the Base National Curricular Common emphasizes concerning the 

proposal of the new High School. Subsequently, in the second moment, there is the field 

research, carried out in a private school in the city of Franca/SP, remotely due to the pandemic 

scenario,, composed of two data collections, one of which was answered by teachers in an 

interview, to report the perception about the training of young people in the use of different 

languages and the correlation with the world. Another by a focus group with students who are 

in the 1st year of the new High School, to analyze the impact of pedagogical practices in High 

School, with a view to the formation of the global citizen, for a context of sustainable 

development. In the third stage, finally, a reflection obtained is presented, through a mapping 

between the answers obtained from teachers and students and the relationship between the 

concepts of global citizenship, multiliteracy, and pedagogical practices, in a general analysis of 

the theme, and it proposes a reflection on a new curricular arrangement of pedagogical 

practices, for the New High School, which meets the training for global citizenship, listing 

discussions that aim to contribute to sustainable development. 

 

Keywords: Global Citizenship and SDGs. Multiliteracy. New High School. Sustainable 

development. BNCC and New curricular arrangements.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo desenvolvimento do estudo surgiu a partir das vivências da 

pesquisadora em seu ambiente de trabalho, uma escola de educação básica da rede particular. 

É válido ressaltar que a mesma atua como professora de educação infantil, e sentiu a 

necessidade de compreender como é o encerramento do ciclo escolar dos alunos que finalizam 

a última etapa da educação básica, o Ensino Médio, além de estar instigada por perceber uma 

demanda para o atendimento de outro tipo de estudante, neste sentido realizou pesquisas 

anteriores que atendem a esta temática e tratam de tecnologias, competência informacional, 

políticas públicas que visam um novo olhar a educação e da necessidade do professor formar-

se continuamente. 

A escolha da pesquisadora pela escola particular, se deu ao fato de que a 

instituição já havia iniciado o processo de implementação do novo Ensino Médio, uma das 

pioneiras da cidade de Franca S/P, que atende aos critérios apresentados na Base Nacional 

Comum Curricular, com a reestruturação de sua grade curricular, além disso, esta etapa de 

ensino desenvolve uma proposta com uso do Chromebook, uma ferramenta pedagógica que 

possibilita, ao aluno, o acesso simultâneo a uma plataforma de ensino; e por fim, foi uma das 

instituições que se adequou rapidamente ao ensino remoto durante a pandemia, sem prejuízos 

ao que tange a implementação do novo Ensino Médio.  

Observando o cenário atual que vivemos, é válido destacar que discussões que 

envolvem educação e desenvolvimento, são muito discutidas na atualidade, principalmente, em 

razão da globalização. Dessa forma, a educação deve preparar os indivíduos desde cedo, através 

de propagação de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades, atitudes e comportamentos 

de que necessitam, para formar cidadãos informados, em um contexto de desenvolvimento 

sustentável, no qual as aprendizagens precisam ser múltiplas. Reconhece-se a relevância da 

educação para a compreensão e a resolução de questões globais, em suas variadas dimensões; 

além de reconhecer o papel primordial da educação, que vai além do desenvolvimento do 

conhecimento e de habilidades cognitivas, ou seja, ser capaz de construir valores, habilidades 

de cooperação, a fim de promover a transformação social.  

Diante de tais questões, faz-se necessário um olhar atento à educação e ao ensino, 

no que diz respeito à formação do aluno, de forma que atenda aos princípios de uma cidadania 

global, preparando o indivíduo em um contexto de desenvolvimento sustentável.  
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Nesse sentido, é necessário, cada vez mais, refletir sobre as práticas pedagógicas 

voltadas para o ensino, neste caso com adolescentes do Ensino Médio, na aquisição das 

diferentes linguagens, verbal, imagética, sonora, digital e outras, que possibilita, a eles, 

inserirem-se no mundo, na condição de cidadãos globais e atuar no entorno em que vive. Assim, 

o contexto permite construir o seguinte problema de pesquisa: quais as contribuições de práticas 

pedagógicas no Ensino Médio que relevam o multiletramento, por meio do uso de tecnologias, 

para formação da cidadania global em contexto de desenvolvimento sustentável? 

Para responder ao problema, como hipóteses, pode-se inferir, que práticas 

docentes, na preparação do estudante permitem a ele: realizar pesquisas para a solução de 

problemas pessoais e coletivos; enfrentar os problemas do planeta, porque podem acessar 

informações mais confiáveis e influenciar pessoas; observar e intervir em um mundo voltado 

mais para a sustentabilidade, justiça e democracia; auxiliar em possibilidades de um 

engajamento social e realização de ações locais e pontuais; além de ações que possibilitam 

estímulo de iniciativas e mentalidade mais participativa. 

A fim de confirmar ou não as hipóteses, foi delimitado o objetivo geral que é 

analisar práticas pedagógicas no Ensino Médio, relacionadas ao uso do multiletramento, com 

vistas à formação do cidadão global, para um contexto de desenvolvimento sustentável. 

O cumprimento do objetivo geral é facilitado pelos objetivos específicos que 

seguem: 1. apresentar aspectos relacionados à educação, ensino e cidadania global e ao 

desenvolvimento sustentável, necessários à realização da pesquisa, em termos conceituais; 2. 

discutir os conceitos de multiletramento e Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

- TDICs; 3. apresentar a proposta do novo Ensino Médio no Brasil, assim como refletir a 

formação inicial e continuada de professores em práticas pedagógicas para este formato; 4. 

estudar a relevância do domínio de diferentes linguagens para atuação e inserção efetiva em 

sociedade, tendo em vista o multiculturalismo e a multimodalidade dos textos; 5. discutir as 

práticas voltadas ao domínio de diferentes linguagens, que contribuam para um 

desenvolvimento integral do indivíduo; 6. realizar uma pesquisa de campo – por grupos focais 

com estudantes e professores do Ensino Médio, a fim de verificar como as práticas pedagógicas 

impactam na formação de cidadãos globais atuantes.  

Para iniciar a realização da pesquisa, foi feito um levantamento bibliográfico e 

uma revisão da literatura. Os dados foram obtidos em: livros, artigos acadêmicos, revistas etc.; 

abordando autores como Rojo (2012,2013), Dudeney (2016), Kalantzis, Cope e Pinheiro (2020) 

para tratar de ensino de práticas com as multiletramento. Em relação ao desenvolvimento, 

desenvolvimento sustentável e cidadania global, consideram-se os estudos de Sen (2010), 
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Nussbaum (2009), pesquisas e publicações da ONU (2015) e outros; para tratar do novo Ensino 

Médio  e práticas pedagógicas serão abordados as legislações e documentos como Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Currículo Paulista etapa Ensino Médio ; para abordar 

os conceitos de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, serão elencados os estudos 

nas perspectivas de Lévy (1999), Castells (1999), Martino (2015), dentre outros; sobre políticas 

públicas, discutem-se os estudos de Secchi (2014); e sobre a formação inicial e continuada de 

professores em práticas pedagógicas para o Ensino Médio  será apresentada a Resolução nº 

1/2020, além de estudos sobre metodologias ativas de Filatro (2018) e Moran (2015). 

A pesquisa deste estudo considerará, brevemente, os aspectos históricos da 

educação em nosso país; o conceito do multiletramento e Tecnologias Digitais da Informação 

e Comunicação – TDICs, assim como o efeito do domínio das linguagens, para atuação do 

indivíduo em sociedade; questões sobre desenvolvimento sustentável, educação e cidadania 

global, além de estudar sobre a proposta do novo Ensino Médio  no Brasil, refletindo a questão 

da formação inicial e continuada de professores, em práticas pedagógicas para esta modalidade 

de ensino. 

Assim, foi realizada uma pesquisa de campo, em uma escola da rede privada da 

cidade de Franca-SP, que atende ao novo formato de Ensino Médio proposto na BNCC, na qual 

foi coletado dados com estudantes do Ensino Médio, em meio remoto, para observar os efeitos 

dos ensinamentos voltados ao multiletramento, para atuação em cidadania global. 

Foram realizadas também entrevistas com professores do Ensino Médio em meio 

remoto, para relatarem a percepção sobre a formação de jovens no uso das diversas linguagens 

e a correlação com o mundo do trabalho e com o mundo. Para o estudo, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas, com o segmento de docentes, que propõe uma reflexão sobre o 

sujeito e a sua realidade, para o reconhecimento da coletividade e a verificação de novas 

possibilidades durante os estudos elencados. 

Os tipos de pesquisa do trabalho podem ser então definidos quanto aos 

procedimentos: uma pesquisa bibliográfica, histórica e documental; quanto aos objetivos, será 

descritiva e explicativa; e quanto à abordagem será qualitativa. Em relação aos participantes da 

pesquisa de campo e instrumentos de coleta de dados, foram realizados os seguintes passos: 

coleta 1, com professores do Ensino Médio através de entrevistas semiestruturadas; coleta 2, 

com estudantes do Ensino Médio através de grupo focal com roteiro estruturado.  

Assim, o estudo é estruturado, abordando as seguintes seções: 1. Introdução; 2. 

Cidadania global e desenvolvimento sustentável; 3. Aspectos teóricos e legais do ‘‘novo Ensino 

Médio’’; 4. A formação inicial e continuada de professores em práticas pedagógicas para o 
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Ensino Médio; 5. Em busca do contexto na prática: para além das discussões acadêmico-

teóricas as práticas; 6. Cenários globais para estudantes e professores: o século XXI e as 

repercussões do multiletramento – para novos arranjos curriculares; e 7. Considerações finais. 

Na seção 2, Cidadania global e desenvolvimento sustentável, é abordado o 

histórico e as concepções de desenvolvimento sustentável, além de elencar as correlações a 

respeito de educação e cidadania global e desenvolvimento. As questões estão estritamente 

ligadas, e no processo de formação integral do aluno, devem ser trabalhadas simultaneamente. 

Na seção 3, o foco é voltado para a proposta do novo Ensino Médio  no Brasil, 

apresentando aspectos teóricos e legais e apresentando pontos destacados na BNCC sobre o 

novo formato de ensino a ser desenvolvido nas três séries finais da educação básica, de forma 

a tratar as questões sobre os novos itinerários formativos, o que os documentos apresentam 

sobre a estrutura na escola pública do estado de São Paulo, e sobre a estrutura de ensino de uma 

escola da rede particular do munícipio de Franca-SP, que desenvolve uma proposta com uso do 

Chromebook, uma ferramenta pedagógica no Ensino Médio . 

Na seção 4, é abordada a formação inicial e continuada de professores em 

práticas pedagógicas para o Ensino Médio, o que apresentam os aspectos legais sobre a 

temática, as questões sobre multiletramento e Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação – TDICs, na formação dos alunos do Ensino Médio, e a relevância do trabalho 

com metodologias ativas e as formas de tratar o protagonismo estudantil. 

Em seguida, a seção 5, em busca do contexto na prática: para além das discussões 

acadêmico-teóricas as práticas; apresentará os dados coletados de grupos focais de estudantes 

do Ensino Médio e entrevistas com professores e realizará uma análise de abordagem 

qualitativa. 

Na seção 6, o intuito é apresentar reflexões sobre práticas pedagógicas com o 

multiletramento, que propiciam a formação do cidadão global. Trata-se das questões 

propositivas trazidas pela investigação. 

E, por fim, na seção 7, são apresentadas as considerações finais, por meio da 

retomada objetivo e conclusões resultantes da investigação até o momento. 

O estudo realizado pretende contribuir com reflexões sobre educação e 

desenvolvimento, especialmente no que diz respeito à formação docente, pois vivemos em 

mundo globalizado, e a preparação do indivíduo, para o futuro, é uma questão que merece 

atenção. Assim, o estudo possibilita reflexões sobre quais práticas pedagógicas no Ensino 

Médio que relevam o multiletramento por meio das TDICs, na formação integral do estudante, 

sendo estes elementos essenciais de aprendizagem para o desenvolvimento sustentável, além 
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do que ressalta a relevância de ambos para efetivação de uma cidadania global, e oferece 

contribuições e informações aos profissionais envolvidos com a formação desses alunos. 

Neste sentido, a investigação contribui para a formação inicial e continuada de 

professores da Educação Básica, pois conceitua a relevância de introduzir os alunos em práticas 

educativas, para uma cidadania global, sendo uma ação cada vez mais necessária, de acordo 

com as demandas e mudanças na sociedade, pois deixou de ser satisfatório na formação do 

aluno apenas o desenvolvimento específico das habilidades voltadas para o mundo do trabalho. 

É fundamental que os profissionais da educação compreendam tal apontamento, visto que, a 

cada dia prioriza-se a formação de alunos multiletrados, que dominem ferramentas digitais, 

sejam críticos, leitores competentes, ou seja, indivíduos com capacidade de compreensão, 

interpretação, análise crítica e atuação social, voltado para ações que contribuam para o 

desenvolvimento sustentável como o todo. 

Neste contexto, a pesquisa é significativa, pois aborda questões que envolvem a 

formação de jovens estudantes, voltada para a cidadania global, ou seja, no desenvolvimento 

da capacidade de pensar criticamente, a capacidade de refletir sobre determinado conhecimento 

ou informação e agir de forma efetiva, voltada para uma educação de desenvolvimento humano, 

pois na atual sociedade o acesso a informações é vasto, porém não basta apenas ter a 

informação, é preciso que o aluno domine o conhecimento e saiba como usá-lo. 

A pesquisa ainda é relevante, pois elenca questões que envolvem o uso de 

diferentes linguagens e comunicações, que propiciam um pensamento crítico e reflexivo e 

contribui efetivamente na formação do aluno dos anos finais da educação básica, o que permite 

uma compreensão do mundo, promovendo o desenvolvimento humano para a sociedade, com 

a finalidade de garantir o desenvolvimento sustentável, ou seja, indivíduos pensando sobre as 

questões de mundo como o econômico, o social e o meio ambiente. 

A pesquisa contribui como objeto de reflexão para professores do Ensino Médio 

no emprego de práticas relativas ao multiletramento. Para Rojo (2012), a concepção de 

multiletramento é emergente da sociedade contemporânea, em sua grande parte, devido às 

novas TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação), e à grande variedade de culturas, fruto 

de um mundo globalizado. Compreender este conceito e atribuir um trabalho voltado a práticas 

pedagógicas de multiletramento, contribui para o desenvolvimento sustentável e formação do 

indivíduo. Rojo (2012) aponta também a questão de uma pedagogia dos multiletramentos, no 

qual é preciso pensar como as novas tecnologias da informação podem transformar os hábitos 

de ensinar e aprender, além de inserir no ensino novas práticas, em um trabalho colaborativo, 
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formando leitores críticos, que buscam conhecimento, a fim de transformar o meio em que 

vivem. 

A pesquisa atende à linha de pesquisa “Desenvolvimento Social e Políticas 

Públicas”, porque pensar questões que envolvem educação e ensino correlacionam-se com a 

constituição da cidadania. E, aqui, consideramos para uma cidadania global, que possibilite a 

sociedade um desenvolvimento sustentável, um olhar ao ensino, com práticas que propiciem a 

formação integral do aluno, ao tratar de práticas pedagógicas voltadas ao multiletramento, que 

atendem políticas públicas com a BNCC e o Currículo Paulista, elencando um novo formato 

para o Ensino Médio  na formação dos jovens, e em busca de uma educação de qualidade como 

almejado na meta 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). É relevante 

considerar que questões de desenvolvimento estão estritamente ligadas aos processos de ensino. 

E neste sentido, Sen (2010) destaca que a finalidade do desenvolvimento deve ser vista como 

um processo de expansão das liberdades substantivas das pessoas, e para o autor, a educação 

pode propiciar melhores condições de modificação social. Assim, fica claro que a educação é 

relevante no desenvolvimento das capacidades do indivíduo. Para Mattos (2017), através da 

educação, é possível formar cidadãos com condições de atuar na sociedade, de forma mais 

consciente e melhorar sua condição de vida, o que também influência na dimensão de condição 

de agente, contribuindo para fortalecimento das potencialidades humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2 CIDADANIA GLOBAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

A presente seção visa apresentar os conceitos de Cidadania Global e 

Desenvolvimento Sustentável, além de discutir a significância das temáticas na educação 

formal.  

De acordo com o Dicionário do Desenvolvimento (2018), adaptado da ONU, a 

Cidadania Global visa propagar o respeito coletivo, e sentimento de pertença do mundo em que 

se vive, com pessoas mais responsáveis e ativas para o bem comum, além de visar ao 

empoderamento de cidadãos, para assumirem seu papel na sociedade, buscando soluções para 

problemas locais e globais, a fim de um mundo mais tolerante e seguro.  

Inserir práticas pedagógicas que promovam a reflexão e sejam voltadas para 

formação em Cidadania Global é essencial para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade 

como um todo, de modo que suas ações sejam repensadas e visem ao bem-estar coletivo. Como 

mencionado no próprio Dicionário do Desenvolvimento (2018), todas ações e comportamentos 

apresentam consequências no modo de vida e nas questões de mundo, ou seja, as ações atuais 

eram impactos nas gerações futuras. Assim;  

 

Cidadania Global é estar desperto e mobilizar-se para a transformação social, 

acrescentando valor à comunidade. Significa criar pontes entre o local e o global, 

descobrindo no bairro, na vila, na cidade o que nos liga ao mundo. É estar receptivo 

aos desafios atuais e pensar nos prós e nos contras desses desafios. É fazer erguer a 

voz na promoção dos direitos humanos e no respeito pela diferença e pela diversidade. 

É compreender que habitamos uma casa comum e que só temos este planeta, pelo que 

temos de o proteger. Cidadania Global é não estar acomodado, mas sim incomodado 

com as injustiças sociais, ambientais, políticas e económicas. Cidadania Global é tirar 

as mãos dos bolsos e atuar para garantir um mundo mais justo, mais digno, mais 

inclusivo e mais sustentável (ONU, DICIONÁRIO DO DESENVOLVIMENTO, 

2018, p. 15 – grifos nossos).  

 

De acordo com documento sobre Educação para Cidadania Global da UNESCO 

(2015), a Educação para Cidadania Global (ECG) é um marco paradigmático que sintetiza o 

modo como a educação pode desenvolver conhecimentos, habilidades, valores e atitudes de que 

os indivíduos precisam, para assegurar um mundo mais justo, pacífico, tolerante, inclusivo, 

seguro e sustentável; e representa uma mudança conceitual, pois reconhece a relevância da 

educação para a compreensão e a resolução de questões globais, em suas variadas dimensões; 

além de reconhecer o papel primordial da educação, que vai além do desenvolvimento do 

conhecimento e de habilidades cognitivas, ou seja, ser capaz de construir valores, habilidades 

socioemocionais e de cooperação, a fim de promover a transformação social.  



18 
 

Neste contexto, para compreender melhor o conceito de Cidadania Global, o 

Dicionário do Desenvolvimento (2018), adaptado da ONU, aponta que a Cidadania Global 

pretende empoderar os cidadãos, de modo a assumirem um papel ativo, refletindo e 

promovendo a resolução dos desafios globais, tornando-se colaboradores proativos, para um 

mundo melhor, é também estar desperto e mobilizar-se para a transformação social, além de 

constatar que as nossas ações têm impactos nas gerações futuras. 

Assim, ao abordar a questão da Cidadania Global e educação, remete-se também 

aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ONU (2015), que se referem às questões 

globais, que visam melhorias em relação à qualidade de vida, educação, meio ambiente e 

segurança. Assim, na Agenda 2030, que resultou de um processo participativo entre 2012 e 

2015, com a coordenação da ONU, que construiu uma agenda global, abrangendo temas ligados 

as dimensões ambiental, social, econômica e institucional do desenvolvimento sustentável, 

composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), para transformar o mundo. 

Dentre estes, é possível citar o objetivo 4 – Educação de Qualidade, que visa assegurar a 

educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao 

longo da vida para todos, com foco na educação básica.  

Frente a este objetivo, é relevante que professores e profissionais envolvidos 

com a educação reflitam sobre as competências necessárias para viver, trabalhar e participar 

ativamente da sociedade do século 21, considerando que, no mundo atual, é essencial 

desenvolver habilidades relacionadas à comunicação para com outras pessoas, culturas, 

religiões e principalmente adquirir competências voltada a cidadania global.  

Corroborando com o exposto, Nussbaum (2009) destaca que há certas 

habilidades fundamentais a serem desenvolvidas nos indivíduos, no âmbito educacional, que 

estão associadas com as humanidades e as artes, sendo a capacidade de pensar criticamente, a 

capacidade de refletir sobre problemas mundiais, assumindo a posição de um "cidadão do 

mundo" e, finalmente, a capacidade de imaginar simpaticamente a situação de outra pessoa. A 

autora cita que se trata de uma educação para o desenvolvimento humano, um conceito amplo, 

que inclui muitos tipos de cultivos, pertinentes para o autodesenvolvimento pessoal do aluno; 

está relacionado à formação de cidadãos do mundo dignos, que possam compreender os 

problemas globais, ou seja, uma educação para o desenvolvimento humano de uma cidadania 

global em uma sociedade justa minimamente decente. 
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2.1 EDUCAÇÃO E CIDADANIA GLOBAL: correlações e conceitos 

 

 

O mundo está cada vez mais globalizado, o que traz algumas reflexões e nos leva 

a pensar em como se adequar neste cenário, quais as demandas da sociedade e como preparar 

as próximas gerações para o futuro. Neste sentido, tem-se como questionamento o que é a 

educação para a cidadania global. Para isso, primeiramente é necessário compreender o 

conceito de cidadania e como está interligada com a educação. De acordo com UNESCO 

(2016), o conceito de cidadania tem evoluído ao longo do tempo, historicamente a cidadania 

era algo mensurado apenas para aqueles que possuíam propriedades e não se estendia a todos. 

Já no século passado, o conceito foi sendo modificado, e cidadania passou a ter relação com o 

desenvolvimento dos direitos civis, políticos e sociais. Assim, atualmente o conceito varia de 

acordo com cada país, porém a uma maior abrangência e inclusão de cidadania para todos os 

indivíduos. Ou seja, ‘‘a cidadania global refere-se ao sentimento de pertencer a uma 

comunidade mais ampla e a uma humanidade comum. Ela enfatiza a interdependência e a 

interconexão política, econômica, social e cultural entre os níveis local, nacional e global” 

(UNESCO, 2016, p. 11) 

Com o desenvolvimento da globalização nas últimas décadas, houve um maior 

interesse por questões relacionadas à cidadania global, os impactos nas áreas políticas e também 

no ensino e formação dos indivíduos. Neste contexto, é imprescindível ressaltar a questão da 

Educação para Cidadania Global (ECG), que aborda dimensões conceituais centrais voltadas 

as áreas da aprendizagem, inter-relacionadas entre si, sendo estas: cognitiva, socioemocional e 

comportamental (UNESCO, 2016).  Assim, é possível descrever estas dimensões da ECG da 

seguinte forma:  

Dimensão cognitiva: Aquisição de conhecimento, compreensão e pensamento crítico 

sobre questões globais, regionais, nacionais e locais, bem como sobre as inter-relações 

e a interdependência dos diferentes países e grupos populacionais. 

Dimensão socioemocional: Sentimento de pertencer a uma humanidade comum, que 

compartilha valores, responsabilidades, empatia, solidariedade e respeito às 

diferenças e à diversidade. 

Dimensão comportamental: Atuação efetiva e responsável, em âmbito local, nacional 

e global, por um mundo mais pacífico e sustentável (UNESCO, 2016, p. 15). 

 

As três dimensões conceituais, ou áreas da aprendizagem da ECG, visam à 

preparação integral do aluno para atuação cidadã, de forma que possa compreender melhor os 

problemas sociais, desenvolvendo habilidades de reflexão e análise crítica, sejam capazes 

respeitar a diversidade, sentindo-se pertencentes a sua nação e assim atuando com medidas 

necessárias que contribuam para o desenvolvimento sustentável como um todo.  
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As dimensões possuem relação também com os quatro pilares da educação 

(DELORS, 1999), que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a ser. Os pilares são parâmetros relevantes para a educação, e devem subsidiar, de 

forma eficaz, cada vez mais saberes e competências, como bases das competências do futuro e 

para adaptações das mudanças no mundo. Para Delors (1999), a educação deve organizar-se em 

torno de quatro aprendizagens fundamentais para formação do indivíduo, que ao longo da sua 

trajetória irão auxiliar como os pilares do conhecimento, sendo estes: aprender a conhecer, isto 

é adquirir os instrumentos da compreensão, entender os conceitos; aprender a fazer, para poder 

agir sobre o meio envolvente, atuar e desenvolver uma ação; aprender a viver juntos, a fim de 

participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas, respeitando as diferenças 

e contribuindo para coletividade; finalmente, aprender a ser, via essencial que integra as três 

precedentes. Vale ressaltar que o último conceito, o aprender a ser, tem relação direta com o 

desenvolvimento completo do homem, ou seja, sua construção social, contribuindo para 

formação do indivíduo como membro de um grupo, da coletividade e de cidadão de 

responsabilidade social. 

Neste intuito, pode-se correlacionar os quatro pilares com a educação para 

cidadania global, que tem como objetivo ser um fator de transformação na busca de desenvolver 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que o indivíduo precisa para contribuir para um 

mundo mais inclusivo, justo e pacífico, além de uma educação para os direitos humanos e 

educação para o desenvolvimento sustentável. Dessa forma, a ECG busca uma abordagem de 

aprendizagem contínua, ou seja, ao longo da vida, com uma perspectiva que atua em todos os 

níveis de ensino, da infância a vida adulta. Um trabalho voltado para um ensino direcionado a 

cidadania global visa permitir, aos alunos, compreender questões globais, nacionais e locais; 

reconhecer e valorizar diferenças múltiplas; desenvolver competências relacionadas à 

tecnologia da informação, alfabetização midiática, pensamento crítico; além de desenvolver 

responsabilidade pessoal, social e ambiental. (UNESCO, 2016) 

Neste contexto, o papel dos profissionais envolvidos com a educação é 

imprescindível, pois a ECG necessita de educadores com qualificação, além de indivíduos que 

busquem a transformação social e sejam capazes de envolver os alunos a serem cidadãos mais 

críticos e participativos. Dessa forma, o principal papel do professor é ser um facilitador e 

incentive os alunos na busca por conhecimento e vontade de promover mudanças pessoais e 

sociais positivas (UNESCO, 2016). 

Por fim, a formação para cidadania global tem como intuito promover mudanças 

efetivas, através da formação dos alunos. Assim, “a educação para a cidadania global é essencial 
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para a criação de um mundo com paz sustentável – um mundo sem pobreza ou fome e onde 

todos têm acesso à saúde e à educação” (REIMERS, 2017, p. 17). Um mundo com cidadãos 

atuantes, que reflitam sobre as questões locais e globais, a fim de desenvolver nos alunos 

pensamentos sustentáveis, com comportamentos responsáveis na busca de um mundo melhor.  

 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: histórico e concepções 

 

 

A temática desenvolvimento sustentável faz emergir a Agenda 2030, adotada em 

2015, por 193 Estados membros da Organização das Nações Unidas – ONU. Assim, de acordo 

com a ONU, instituir um modelo de desenvolvimento sustentável para esta e também para as 

futuras gerações contribui para um melhor caminho, a fim de reduzir a pobreza e melhorar a 

vida das pessoas em todos os lugares.   

Para Kronemberger (2019), assessora do gabinete da presidência do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Agenda 2030 surge, dando continuidade à 

Agenda de Desenvolvimento do Milênio (2000-2015), de forma a ampliar seu escopo, 

consequentemente devido aos novos desafios. Dessa forma, a Agenda 2030 resultou de um 

processo participativo entre 2012 e 2015, ou seja, dois anos, com a coordenação da ONU, 

construindo assim uma agenda global, que abrange diversos temas ligados a diferentes áreas 

nas dimensões ambiental, social, econômica e institucional do desenvolvimento sustentável, 

composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 169 metas e 232 

indicadores, além da Declaração (visão, princípios e compromissos compartilhados).  

Kronemberger (2019) ressalta também que o acompanhamento e a avaliação das 

metas são realizadas nos níveis global, regional e nacional, sendo um grande desafio no que diz 

respeito a estatística e indicadores. No nível nacional, a tarefa cabe aos Estados membro, de 

forma que no Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que coordena o 

processo de produção dos indicadores ODS. 

De acordo com o IPEA – Instituto de Pesquisa e Econômica Aplicada (2019), a 

Agenda 2030, lançada pela ONU, define-se como um plano de ação para os indivíduos de forma 

global, e busca fortalecer a paz, além de erradicar a pobreza em todas as suas formas, sendo 

este um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Sendo assim, os ODS são 

objetivos integrados, que contribuem para o equilíbrio de três dimensões do desenvolvimento 

sustentável, sendo estes: econômica, social e ambiental. 
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Como aponta a United Nations Development Programme (2016), a realidade 

social contemporânea demonstra que inúmeros cidadãos continuam a viver na pobreza, sendo 

que ainda é negada uma vida digna, além da crescente desigualdade e disparidades de 

oportunidades. Neste mesmo cenário, vale ressaltar todas as ameaças globais referentes a saúde, 

desastres naturais mais frequentes, conflitos, violência e crises humanitárias, como fatores que 

interferem diretamente em grande parte do progresso do desenvolvimento. 

Desta forma, a Agenda 2030 se apoia no pressuposto de que todas as pessoas 

independentemente do sexo, idade, raça, etnia, e pessoas com deficiência, migrantes, povos 

indígenas, crianças e jovens, especialmente aqueles situação de vulnerabilidade, devem ter 

acesso a oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, que os ajudem a adquirir os 

conhecimentos e habilidades necessários para explorar oportunidades e participar plenamente 

da sociedade. E reconhece ainda a necessidade de construir sociedades pacíficas, justas e 

inclusivas que ofereçam igualdade de acesso à justiça e que são baseadas no respeito aos direitos 

humanos e incluindo o direito ao desenvolvimento. De acordo com a UNESCO (2017), para 

que os objetivos sejam alcançados, é necessário que todos façam a sua parte, sendo estes: 

governos, setor privado, sociedade civil e todos os seres humanos em todo o mundo. Assim, 

espera-se que os governos tomem também as medidas necessárias e estabeleçam marcos, 

políticas nacionais para a implementação e efetivação da Agenda 2030. 

Ao tratar da questão de desenvolvimento, é relevante destacar a questão do 

desenvolvimento humano, que está estritamente relacionada as propostas das ODS. Assim, de 

acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano (2020), a abordagem centrada no 

desenvolvimento humano apresenta que o crescimento econômico é importante, porém é mais 

um meio do que um fim, ou seja, proporciona uma série de capacidades básicas que ampliam 

as oportunidades das pessoas, sendo que, para atingir este desenvolvimento, há um percurso 

contínuo, ou seja, está relacionado à capacidade das pessoas de identificar e percorrer um 

caminho ao qual a vida tem um sentido. Dessa forma:  

 

o conceito de desenvolvimento humano surgiu há 30 anos, precisamente como um 

contraponto de definições míopes de desenvolvimento. O crescimento econômico é 

importante, sobretudo para os países em vias de desenvolvimento; o aumento dos 

níveis de rendimento é crucial para quem vive em condições de pobreza, em todos os 

países. No entanto, conforme se enfatizou no Relatório do Desenvolvimento Humano 

de 2019, as questões que cada vez mais importam, para muitos países, não têm a ver 

com o tamanho, no geral, do bolo, mas antes com a dimensão relativa das respetivas 

fatias (RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2020, p. 6). 

 

O Relatório de Desenvolvimento Humano destaca também que a abordagem 

sustentada no desenvolvimento humano tem um olhar a expansão das capacidades, ampliando 
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assim, as liberdades no tocante ao bem-estar, que constituem um acervo de escolhas entre 

diversas oportunidades consideradas valiosas. Sen (2010) aponta que vivemos atualmente em 

um mundo de privações e desigualdades, no qual existem problemas novos convivendo com 

problemas antigos, a pobreza das necessidades essenciais é algo que persiste e muitas dessas 

privações podem ser encontradas em países ricos e pobres, dessa forma superara estes 

problemas é uma parte relevante no processo de desenvolvimento. É o que visa também os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na Agenda 2030, visando promover mudanças 

positivas para o futuro, a fim da criação e fortalecimento de uma cultura de sustentabilidade e 

responsabilidade na humanidade para o desenvolvimento. 

Para Sen (2010), o desenvolvimento requer o fim das principais fontes de 

privação de liberdade, tais como: a pobreza, a carência de oportunidades sejam elas econômicas 

ou sociais, a negligência nos serviços públicos assim como a carência de serviços básicos ao 

bem-estar social. O autor destaca também que a questão do desenvolvimento não está associada 

apenas a indicadores de renda e econômicos, mas menciona o capital social, que tem relação 

direta com o capital humano e a educação. Assim, o autor apresenta o questionamento de como 

se constrói o capital social, e define que este passa em primeiro lugar pela cultura e a educação, 

e quando atua ativamente, sendo colocados em prática, há um fortalecimento dos valores 

culturais que lhe dão vida, pois a cultura é um dos substratos capitais de maior importância na 

sociedade. 

Corroborando com o exposto, Mattos (2017) ressalta que o sentido da educação 

está também diretamente relacionado à capacidade humana, ou seja, a educação fundamental é 

essencial não somente para formação, como também no aproveitamento das capacidades. Neste 

ponto, Sen (2010) define as capacidades como uma liberdade de realizar combinações, de optar 

dentre as alternativas que são apresentadas no contexto que determinada pessoa vive.  

Para Sen e Kliksberg (2010), conhecer a cultura amplia a visão da realidade do 

atual mundo globalizado, assim, define a cultura como formas de viver juntos, molda 

pensamentos e comportamentos, ou seja, a cultura engloba valores, percepções, formas de 

expressão e comunicação, e muitos outros aspectos que definem a identidade de um povo e até 

mesmo uma nação. Trabalhar tais questões são essenciais, para formação global do aluno que 

precisa desenvolver habilidades, para atuar de forma efetiva na sociedade 

Neste sentido, Sen (2010) destaca que a finalidade do desenvolvimento deve ser 

vista como um processo de expansão das liberdades substantivas das pessoas, e para o autor, a 

educação é um dos fatores que pode propiciar melhores condições de modificação social. Neste 

sentido, fica claro que a educação é relevante no desenvolvimento das capacidades do 
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indivíduo. Para Mattos (2017), através da educação, é possível formar cidadãos com condições 

de atuar na sociedade, de forma mais consciente e melhorar sua condição de vida, o que também 

influência na dimensão de condição de agente, contribuindo para fortalecimento das 

potencialidades humanas.  

Portanto, é relevante pensar na formação dos indivíduos para atuação efetiva no 

mundo global, ou seja, na condição de agente transformador, com maior autonomia em suas 

decisões. De acordo com Mattos (2017), esta formação reflete diretamente na qualidade de vida, 

porém, para que isso ocorra, é indispensável que ocorra uma educação de qualidade, pois está 

diretamente ligada ao desenvolvimento das capacidades, desenvolvimento intelectual e 

principalmente para a formação de sujeitos críticos e reflexivos que atuam de forma sustentável 

e efetiva na sociedade. 

Assim, visando a uma formação para uma cidadania global e desenvolvimento 

sustentável, deve-se destacar as questões relativas à educação, no que tange ao ODS 4, com 

esforços concentrados, para “assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos” (IPEA, 2019, p. 5). A 

educação é um dos fatores centrais no desenvolvimento, no entanto, no nosso país, há uma série 

de problemas a serem superados.  De acordo com o IPEA (2019), a qualidade do aprendizado 

nas escolas é algo questionável no Brasil, conforme comprovam os resultados dos alunos em 

avaliações e exames nacionais e internacionais, principalmente nas áreas que envolvem leitura, 

matemática e ciências.  

Para Belluzzo (2018), no entanto, ao olhar o lado positivo, é possível constatar 

que já há alguns progressos, de certa forma significativo no cumprimento de muitos desafios 

ao desenvolvimento. Segundo a autora, muitas pessoas conseguiram sair da pobreza extrema 

em alguns países, além disso o acesso à educação aumentou consideravelmente tanto para 

meninos quanto para meninas.  E,  outro  fator  preponderante é que  há  a esperança  de  que  a  

disseminação  da  informação  e  das  Tecnologias da Informação e Comunicação  e  a  

interconectividade  global  traga  um importante  potencial,  para acelerar o progresso humano, 

eliminando assim o fosso digital, contribuindo de forma relevante para o desenvolvimento de 

sociedades do conhecimento, assim como para a inovação científica e tecnológica nas mais 

diversas áreas, sendo que fatores como estes estão interligados ao desenvolvimento social. 

Belluzzo (2018) destaca que os   cidadãos da sociedade atual precisam   de   

conhecimentos, habilidades, valores   e   atitudes   que   lhes   permitam   contribuir   para   o 

desenvolvimento sustentável. Destaca também que houve mudanças importantes no cenário 

educacional, com novos paradigmas voltados para uma aprendizagem que seja contínua, em 
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um processo de autodesenvolvimento realizado durante a vida inteira, no qual há uma maior 

necessidade de cultivar novas competências e buscar novas abordagens de aprendizado. Ainda 

segundo a autora, atualmente há uma maior necessidade de desenvolver competências que 

capacitem os indivíduos para as práticas sociais, sendo necessário para isso pensar no processo 

educacional de formação que leve o estudante ‘‘a refletir sobre as próprias ações, tendo em 

conta seus impactos sociais, culturais, econômicos e ambientais atuais e futuros, a partir de uma 

perspectiva local e global’’ (BELLUZZO, 2018, p. 20). É necessário um olhar para a educação, 

comprometida com a formação do aluno, e capaz de mudar vidas, na qual tem um importante 

papel e é um fator essencial para desenvolvimento e a consecução dos ODS propostos. 

De acordo com a UNESCO (2017), a educação é um instrumento fundamental 

para atingir os ODS, sendo que a educação contribui para uma nova visão de desenvolvimento 

global e sustentável. Dessa forma, para atingir a esta perspectiva voltada ao desenvolvimento 

sustentável, é necessária uma mudança de paradigmas, na forma como pensamos e agimos, para 

criar um mundo mais sustentável e preocupado com questões relacionadas à sustentabilidade, 

como descrito nos ODS, os indivíduos devem se tornar agentes de mudança direcionada à 

sustentabilidade, e consequentemente, necessitam de conhecimentos, habilidades, valores e 

atitudes que lhes permitam contribuir para o desenvolvimento sustentável. É o visa a meta 4.7: 

 

4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 

necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por 

meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, 

direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não 

violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da 

cultura para o desenvolvimento sustentável (IPEA, 2019, p. 18). 

 

De acordo com UNESCO (2017), a Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável (EDS) é claramente reconhecida nos ODS como parte da meta 4.7 direcionada à 

educação, em conjunto com a educação para cidadania global (ECG), ambas se complementam. 

“A EDS pode produzir resultados específicos de aprendizagem cognitiva, socioemocional e 

comportamental que permitem aos indivíduos lidar com os desafios específicos de cada ODS, 

facilitando, assim, a sua consecução” (UNESCO, 2017, p. 8). Ou seja, contribui na formação 

de competências e com conhecimento necessário, para que os indivíduos auxiliem a alcançar 

as metas dos ODS e na participação como cidadãos informados, a fim de promover a 

transformação necessária para cidadania global. 

A questão da educação e formação para cidadania é uma questão que instiga há 

anos, e também se reflete na obra A República de Platão, que destaca a importância da educação 

da infância e da juventude, e menciona que se os jovens forem educados, para se tornarem 
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homens esclarecidos diante das informações que têm acesso, compreenderão facilmente 

questões da vida, da sociedade e do mundo. Ressalta, também, que um bom sistema de educação 

voltado à formação total do ser, e preservados de interesses pessoais, consequentemente 

contribui para formação moral, de caráter e instrucional. É relevante um olhar atento a estas 

questões, considerando que “a educação como um bem público, um bem comum global, um 

direito humano fundamental e uma base para garantir a realização de outros direitos” 

(UNESCO, 2017, p. 19). 

Como aponta o documento da UNESCO (2017), a educação é um direito, e 

pensar na qualidade é um dos fatores primordiais, assim como refletir a educação voltada para 

os objetivos de desenvolvimento sustentável, a EDS tem como foco desenvolver competências 

capazes de capacitar as pessoas a refletirem sobre as próprias ações, considerando assim 

questões relacionadas aos seus impactos sociais, culturais, econômicos e ambientais atuais e 

futuros, tanto na perspectiva local como global, além de contribuir para o empoderamento do 

indivíduo para agir, de forma efetiva em situações diárias complexas com um pensamento 

voltado para questões de cidadania. É relevante destacar que o trabalho direcionado à EDS deve 

ser compreendido como parte integrante da educação de qualidade em todas as etapas da vida 

escolar do aluno, pode-se conceituar assim que:  

 
A EDS é uma educação holística e transformadora que aborda conteúdos e resultados 

de aprendizagem, pedagogia e ambiente de aprendizagem. Assim, a EDS não se limita 

a integrar, no currículo, conteúdos como mudança climática, pobreza e consumo 

sustentável; ela também cria contextos de ensino e aprendizagem interativos e 

centrados no educando. A EDS exige uma mudança de foco do ensino para a 

aprendizagem. Ela requer uma pedagogia transformadora orientada para a ação, que 

apoie a autoaprendizagem, a participação e a colaboração; uma orientação para a 

solução de problemas; inter e transdisciplinaridade; e a conexão entre aprendizagem 

formal e informal. Apenas essas abordagens pedagógicas tornam possível o 

desenvolvimento das principais competências necessárias para promover o 

desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2017, p. 7). 

 

 

É imprescindível um outro olhar para o ensino, que atenda às mudanças de 

paradigmas voltados para a uma educação que pense o desenvolvimento sustentável, e 

estimulem o desenvolvimento de competências nos alunos da atual sociedade contemporânea e 

consequentemente atue de forma relevante para os ODS. Vale destacar neste contexto as 

mudanças cada vez mais correntes no mundo, e os avanços na área da comunicação e 

tecnologia. De acordo com UNESCO (2017), à medida que as sociedades se esforçam para 

acompanhar o ritmo destes avanços e da globalização, muitos desafios são expostos, desafios 

estes relacionados a complexidade e incerteza, individualização, diversidade social; além de 

questões ambientais, econômicas e culturais. Além disso, há uma quantidade imensa de 
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informações, que se proliferam rapidamente, sendo necessário preparar os indivíduos para um 

aprender constante, e assim entender o complexo mundo em que vivem, ou seja, formar 

“cidadãos da sustentabilidade”, capazes de participar de forma construtiva e responsável na 

sociedade. 

De acordo com a UNESCO (2017), é necessário desenvolver competências para 

o mundo contemporâneo, repleto de informações e avanços e competências. Neste sentido, são 

apresentadas como atributos específicos, os quais os indivíduos necessitam para atuar e se auto-

organizar em diferentes contextos e situações complexas. Sendo assim, é fundamental uma 

interação de conhecimentos, capacidades e habilidades, para uma formação integral, no qual as 

competências são desenvolvidas pelos próprios educandos, a partir de ações realizadas baseadas 

em suas experiencias e processos de reflexão e interação com o meio. Vale destacar que a 

formação, a partir deste olhar, contribui para todos os ODS, além de capacitar os indivíduos 

para relacionar os diferentes ODS uns com os outros, ou seja uma visão geral como propõem a 

Agenda 2030, para o Desenvolvimento Sustentável. 

De forma a sintetizar as discussões apresentadas e apresentar as concepções 

adotadas no presente estudo, considera-se cidadania global  ou cidadão da sustentabilidade o 

indivíduo que entende seu lugar social, de forma a agir, com engajamento, na solução de 

problemas de âmbito local, mas que também se envolva com questões globais, orientado para 

inteirar-se em uma rede interconectada, ou seja, conhecedor de que toda ação e atitude refletem 

nos resultados coletivos, e por este motivo é relevante a busca do bem-estar comum. Salienta-

se ainda que o indivíduo deve compreender que as atitudes de hoje trazem reflexos para o futuro. 

Dessa forma, o pensamento de transformação social e responsabilidade permeiam suas ações, 

com a intenção de contribuir para um mundo mais justo, tolerante, inclusivo e sustentável, 

coletivo e humano. 

Seguramente, uma formação para a cidadania global desencadeia o 

desenvolvimento sustentável, visto aqui como um conjunto de propostas e ações efetivas que 

visem solucionar problemas relacionados a questões sociais, ambientais e econômicas, de modo 

que todos os indivíduos tenham garantidos seus direitos, inclusive o direito ao desenvolvimento 

humano, que reflete diretamente na formação de cidadão global, que pensa criticamente as 

questões de mundo e tem uma visão holística, para atuar na sociedade contemporânea. Assim, 

o desenvolvimento sustentável visa atender às necessidades atuais, porém com cuidado, de 

modo a não comprometer os recursos futuros. 

Entende-se que a cidadania global e o desenvolvimento sustentável podem ser 

alcançados, dependendo das estratégias educacionais adotadas pelo mundo e as ações da 
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educação, especialmente dos professores, na formação das crianças e dos jovens. Aqui, 

considera-se que práticas pedagógicas que relevem o multiletramento, por meio de tecnologias, 

têm relevância para alcançar tais êxitos.  
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3 ASPECTOS TEÓRICOS, LEGAIS E PEDAGÓGICOS DO NOVO        

ENSINO MÉDIO 

 

Para tratar a questão referente à proposta do novo Ensino Médio no Brasil, é 

feito um breve histórico sobre as legislações e os documentos que tratam o nível de ensino, 

mencionando assim: a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Básica de 1996, Plano Nacional de Educação de 2014, a Base Nacional Comum Curricular de 

2019 e o Currículo Paulista (2020). 

Para Ramos e Heinsfeld (2017), a Constituição de 1988 possibilitou 

transformações políticas, econômicas e sociais. Na educação, o mesmo aconteceu, sendo 

possível observar os longos debates que se instauraram e, consequentemente, deram origem a 

novas políticas públicas, voltadas para o Ensino Médio. Ao tratar da Constituição Federal 

(1988), dois artigos se destacam, sendo: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

........................................................................................................................................ 

Art. 208 [...]  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria;  

II – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao Ensino Médio (BRASIL, 

1988, online). 

 

Os artigos apresentam ações obrigatórias a serem cumpridas na educação, e que 

direcionaram as decorrentes políticas públicas, destacando aqui o direito de todos à educação, 

que vise ao pleno desenvolvimento do ser, de modo que Estado em conjunto com a família e a 

sociedade devem estar unidos, para que resulte no desenvolvimento social e humano, com um 

ensino de qualidade e gratuito, que contribua para formação cidadã, além da formação para o 

trabalho. 

Após a Constituição de 1988, novos debates foram norteando o caminho da 

educação no país, e, posteriormente, em 1996, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB, um relevante referencial da educação básica, aqui, especificamente 

será recortado os aspectos referentes ao Ensino Médio. 

Dessa forma, a partir das modificações introduzidas por essa legislação, o Ensino 

Médio tornou-se obrigatório, gratuito, de caráter formativo, um dever do Estado e um direito 

do cidadão. Assim, vale citar o artigo 35, que elenca a questão da formação para o 

desenvolvimento humano, técnico, ético e social dos alunos, e as questões relativas ao currículo. 
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Art. 35. O Ensino Médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três 

anos, terá como finalidades: 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

[...] 

Art. 36 [...] 

I - O currículo do Ensino Médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as 

seguintes diretrizes: destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do 

significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 

sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso 

ao conhecimento e exercício da cidadania (BRASIL, 1996, online). 

 

É possível constatar um avanço nas questões que envolvem a formação do 

indivíduo, que passa pelos últimos anos da educação básica, além de um olhar quanto à 

preparação para cidadania e ao aprimoramento de questões éticas, elencando, para isso, pontos 

relevantes do currículo neste nível de ensino, que visem à formação para atual sociedade e 

atuação efetiva, principalmente, no que diz respeito ao exercício da cidadania. 

Sendo o Ensino Médio uma etapa voltada para formação do indivíduo, e último 

ciclo da educação básica, outro referencial de destaque neste processo é o Plano Nacional de 

Educação - PNE - Lei n° 13.005/2014, que determina diretrizes e metas na política educacional 

no que se refere ao período de 2014 a 2024. Essa lei é composta de 20 metas a serem cumpridas, 

e quanto ao Ensino Médio, pode-se citar a seguinte:  

 

META 3 Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, 

a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco por cento) 

(BRASIL, 2014, online). 

 

A questão da universalização visa à expansão das matrículas no Ensino Médio, 

assim como trabalhar para um ensino de qualidade, sem evasões. Para isso, estratégias foram 

traçadas no PNE, como: incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares 

estruturadas, aulas de reforço para aqueles com rendimento escolar defasado, observar e 

trabalhar, de acordo com as peculiaridades de cada cultura e região do país, promover a busca 

ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, estimular a participação 

dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e científicas, dentre outras (BRASIL, 2014). 

Para que essas estratégias tenham resultados, é necessário um esforço dos 

profissionais envolvidos com a educação, no que tange ao Ensino Médio, os debates sobre a 
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educação fomentaram mudanças no que diz respeito ao currículo e algumas alterações nas 

legislações, o que fomentou assim a criação do ‘‘novo Ensino Médio’’. De acordo com o MEC, 

a Lei nº 13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu 

uma mudança em relação à estrutura deste nível de ensino. Um exemplo dessa mudança é a 

ampliação do tempo mínimo do estudante na escola, ou seja, a carga horária anual, além de 

definir também uma nova organização curricular, que contemple uma Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

As mudanças possibilitam que os estudantes tenham diferentes ofertas e 

possibilidades de escolhas em sua formação. As mudanças elencadas na BNCC são descritas a 

seguir, e têm como objetivos garantir a oferta de educação de qualidade aos jovens brasileiros 

e, principalmente, aproximar as escolas à realidade dos estudantes, considerando as novas 

demandas da sociedade contemporânea,  

Neste aspecto, é valido ressaltar a questão da formação para cidadania global e 

desenvolvimento sustentável, e como o documento da BNCC apresenta tais questões na 

formação dos jovens e quais estratégias educacionais auxiliam os professores. 

De modo geral, nos últimos anos, é possível observar o avanço nas questões que 

envolvem a formação do indivíduo, que passa pelos últimos anos da educação básica, além de 

um olhar quanto à preparação para cidadania, o aprimoramento de questões éticas e seu 

desenvolvimento como pessoa humana, e para isso, a proposta, para o currículo, neste nível de 

ensino também passou por transformações, que podem ser vislumbradas em documentos como 

a BNCC e o Currículo Paulista do Ensino Médio , visando a uma formação para atual sociedade 

e atuação efetiva, principalmente no que diz respeito ao exercício da cidadania. 

Assim, como ilustração, no estado de São Paulo, nas escolas estaduais, a 

proposta do novo Ensino Médio foi reestruturada em duas partes, sendo que a primeira, 

chamada Formação Geral Básica. É comum para todos os estudantes, independentemente de 

sua escolha de aprofundamento. A segunda parte são os Itinerários Formativos, que são 

compostos pelas aulas do Inova (Eletivas, Projeto de Vida e Tecnologia e Inovação) e o 

aprofundamento curricular, que será de escolha do estudante, de acordo com as possibilidades 

ofertadas pela escola (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

2021, online). 

De acordo com o MEC, a nova organização do currículo no Ensino Médio  

possibilita benefícios aos estudantes, pois pretende atender às necessidades e às expectativas 

dos jovens, fortalecendo, assim, o protagonismo juvenil à medida em que possibilita, aos 

estudantes, escolher o itinerário formativo, ou seja identifica suas áreas de interesse e opta por 
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aquelas as quais deseja aprofundar seus conhecimentos, além da possibilidade de escolher 

cursos ou habilitações de formação técnica e profissional, o que proporciona maior interesse 

dos estudantes em acessar a escola e, consequentemente, para sua permanência e melhoria dos 

resultados da aprendizagem. 

Dessa forma, documentos como a BNCC e o Currículo Paulista elencam, em 

relação ao Ensino Médio um compromisso com a educação integral, e no desenvolvimento de 

competências e habilidades, nas diferentes áreas do conhecimento, a questão da formação geral 

e básica, os itinerários formativos, o projeto de vida e a competência no uso das tecnologias 

digitais cada vez mais presentes.  

 

3.1 A BNCC E O NOVO ENSINO MÉDIO   

 

 

O presente subtítulo aborda aspectos relacionados ao Ensino Médio, uma etapa 

voltada para formação do indivíduo, e que merece uma atenção direcionada, por se tratar do 

último ciclo da educação básica, apresentado em documentação oficial em âmbito federal, a 

BNCC, que denomina o Ensino Médio de “novo Ensino Médio”. Inicialmente, é tratada a 

BNCC como política pública, seguida de discussão sobre identidade do Ensino Médio no 

documento e, por fim, apresentadas caracterizações sobre itinerários formativos, componentes 

eletivos e projeto de vida. Dessa forma, alguns pontos da BNCC conceituam uma mudança de 

paradigmas, em relação ao formato de ensino, a ser desenvolvido nas três séries finais da 

educação básica. 

Para tratar de questões específicas para o Ensino Médio, a Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC é o documento que estabelece competências e habilidades a serem 

desenvolvidas com os alunos da educação básica, por meio de aprendizagens essenciais.  

Trata-se do resultado de uma política pública educacional que tem como um de 

seus fundamentos garantir o direito à educação de qualidade para todos os alunos ao longo da 

sua escolaridade, nortear a formulação dos currículos escolares de todo país, indica caminhos e 

objetivos para formação integral do aluno. 

Tem-se a BNCC como política pública, no presente estudo, a partir da concepção 

de Secchi (2014) em que afirma que a política pública é uma diretriz elaborada para solucionar 

um problema público relativamente importante, que deve ter uma diretriz intencional, como no 

caso da BNCC, que se fundamenta na forma de lei, a fim de resolver as desigualdades na 

qualidade de ensino e contribuir para melhoria de qualidade na formação dos alunos. Ainda 

para o autor a política pública é um norteador em relação a um problema público e de interesse 



33 
 

social, e estas tratam do conteúdo concreto e simbólico de decisões políticas, além da 

construção e atuação dessas decisões a favor do benefício social dos envolvidos. Neste 

contexto, fazendo um paralelo entre políticas públicas e desenvolvimento, é possível 

compreender que ambas estão relacionadas, pois as políticas públicas visam alavancar a questão 

do desenvolvimento social e humano e combate as desigualdades. Como destaca Sen (2010), 

as políticas públicas estão também relacionadas a necessidade do indivíduo em ter condições 

para o desenvolvimento de suas capacidades de atuar de forma ativa como cidadão.  

É essencial neste sentido, refletir a formação dos jovens discentes do Ensino 

Médio, garantindo uma educação que vise à formação integral, que proporcione o 

desenvolvimento humano. Para Mello (2020), é fundamental refletir sobre a garantia do direito 

à educação, a partir das políticas públicas que são direcionadas aos sistemas de ensino, pois 

mesmo com todos os avanços, nas últimas décadas, ainda persistem situações de desigualdades 

educacionais e sociais, fracassos e obstáculos, principalmente a parcela mais carente da 

população. A autora ainda aponta que vencer a desigualdade social, ou minimizá-la, depende 

da luta pelos direitos sociais e a busca de um desenvolvimento que seja articulado aos anseios 

e necessidades do povo. Nesse cenário, verifica-se que há um caminho a ser percorrido e, 

consequentemente, é necessária a existência de políticas públicas, que contribuam para que o 

país caminhe rumo ao desenvolvimento social e econômico com inclusão social e da educação. 

 

Assim, as políticas públicas em educação devem ter esse compromisso com a 

dimensão ampla e fundamental do humano, de estabelecer diretrizes para que a 

contribuição social da escola pública seja efetivada, sem excluir ninguém. Significa 

garantir o direito à educação como possibilidade de construção da condição humana, 

da inteligência, de uma existência humanizada e da justiça social (MELLO, 2020, p. 

11). 

 

Tendo em vista, então, o Ensino Médio, na BNCC, por se tratar de um 

documento balizador da qualidade no ensino, propõe desenvolver conhecimentos necessários 

para atuação do aluno na atual sociedade, e visa garantir, aos estudantes, o direito de aprender 

um conjunto essencial e fundamental de conhecimentos, competências e habilidades. Ou seja, 

é conceituada em seu próprio texto como “um documento de caráter normativo que define o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (BNCC, 2019, p. 7). 

A BNCC pode ser conceituada como uma relevante política pública em nosso 

país. Macedo (2019) destaca que as políticas públicas se definem como um conjunto de decisões 

e ações inter-relacionadas, por um ator ou grupo de atores políticos, voltadas para as mais 
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diversas áreas da sociedade. O autor destaca também que as políticas públicas educacionais a 

visam um ensino de qualidade, que demonstre certa preocupação com o futuro, com ideais que 

proporcionem uma educação mais inclusiva e cidadã. 

Diante das questões, faz-se necessário um olhar atento à educação, no que diz 

respeito à formação do aluno em seus anos finais da educação básica. Para isso, é necessário 

conhecer melhor a BNCC, que apresenta um o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais dos alunos, e traz o modelo do novo Ensino Médio. A BNCC (2019) 

destaca uma preocupação na formação dos alunos do Ensino Médio e a sua preparação para o 

mercado de trabalho, pois a dinâmica social contemporânea nacional e internacional é marcada 

pelas rápidas transformações decorrentes do desenvolvimento tecnológico, mudanças estas que 

impõem desafios ao Ensino Médio, a fim de garantir a consolidação e o aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos até o momento de sua trajetória escolar.  

 

É preciso garantir, aos jovens, aprendizagens para atuar em uma sociedade em 

constante mudança, prepará-los para profissões que ainda não existem, para usar 

tecnologias que ainda não foram inventadas e para resolver problemas que ainda não 

conhecemos. Certamente, grande parte das futuras profissões envolverá, direta ou 

indiretamente, computação e tecnologias digitais (BNCC, 2019, p. 473). 

 

Para entender as questões mencionadas até o momento, é fundamental ter 

conhecimento de como se constitui a última etapa da educação básica no documento em estudo. 

Como mencionado, na BNCC (2019), o Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica e um 

direito público subjetivo de todo cidadão brasileiro. Não se trata apenas de universalizar o 

atendimento aos alunos, mas também garantir a permanência e as aprendizagens dos estudantes, 

atendendo às suas demandas e aspirações, sejam elas presentes ou futuras.  

Dessa forma, para adequar as necessidades contemporâneas da atualidade, 

algumas mudanças foram propostas para o Ensino Médio. De acordo com o IPEA (2019), a 

organização do Ensino Médio passou por uma reforma profunda com a aprovação da lei em 

2017, com o objetivo de tornar nível de ensino o médio mais atrativa aos jovens. A lei cria 

itinerários formativos, os quais o aluno deve escolher, considerando qual é o seu projeto de vida 

e a oferta proposta pela instituição de ensino. 

Outra mudança, como dito anteriormente, foi na ampliação da carga horária 

anual, para enquadrar as adaptações de currículo e os itinerários formativos. A proposta do novo 

Ensino Médio visa, além disso, contribuir para cumprimento da meta 4.1 dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável, e elenca que ‘‘até 2030, garanta que todas as meninas e meninos 
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completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a 

resultados de aprendizagem relevantes e eficazes’’. (IPEA, 2019, p. 9) 

Vale destacar que os desafios são grandes, para cumprir a meta 4.1, de modo a 

garantir que todos completem o ensino fundamental e médio, na idade correta, tendo adquirido 

aprendizagens satisfatórias e relevantes até 2030. Para isso, o MEC visa esforços, para melhorar 

a qualidade do ensino nas instituições de educação básica, e a proposta do novo Ensino Médio 

visa assim melhorar a aprendizagem e as taxas de aprovação (IPEA, 2019). 

Além do objetivo principal voltado a melhorar os índices relacionados à 

qualidade no ensino, as mudanças no Ensino Médio visam também atender as novas demandas 

sociais, compreendendo as rápidas transformações na dinâmica social contemporânea nacional 

e internacional, decorrentes do desenvolvimento tecnológico. Todas essas mudanças, segundo 

a BNCC (2019), atingem diretamente as populações jovens o que interfere diretamente na 

formação deste público, ou seja, os alunos do Ensino Médio.  

De acordo com a BNCC (2019), é necessário atuar para formação de jovens 

como sujeitos críticos, criativos, autônomos e responsáveis, e cabe às escolas de Ensino Médio  

a oportunidade de proporcionar experiências que garantam as aprendizagens necessárias, para 

a leitura da realidade, que desenvolva no aluno competências necessárias para o enfrentamento 

dos novos desafios da contemporaneidade, sejam esses desafios sociais, econômicos e 

ambientais, além destes, a preparação para tomada de decisões éticas e fundamentadas, ou seja, 

“estimulados a equacionar e resolver questões legadas pelas gerações anteriores – e que se 

refletem nos contextos atuais –, abrindo-se criativamente para o novo” (BNCC, 2019, p. 463). 

O documento da BNCC (2019) aponta também as finalidades do Ensino Médio 

na contemporaneidade, ressaltando que a dinâmica social atual nacional e internacional é 

marcada especialmente pelas rápidas transformações, que estão interligadas ao 

desenvolvimento tecnológico, o que de certa forma impõe desafios ao Ensino Médio. É 

necessário, então, entender primeiramente quais as necessidades para formação do aluno dos 

dias atuais, necessidades estas voltadas à formação geral, e indispensáveis ao exercício da 

cidadania, e preparação para o mundo do trabalho, além de atender as diferentes expectativas 

dos alunos relacionadas à sua formação, e, dessa forma, a ‘‘escola que acolhe as juventudes tem 

de estar comprometida com a educação integral dos estudantes e com a construção de seu 

projeto de vida.’’ (BNCC, 2019, p.464). Assim, com a proposta do novo Ensino Médio, essa 

questão é vislumbrada, pois visa construir aprendizagens e desenvolver competências e 

habilidades que estejam sintonizadas com as demandas sociais atuais e, consequentemente, 

atenda aos anseios dos alunos. 
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A BNCC (2019) destaca ainda que as escolas com ensino voltado aos jovens 

devem favorecer no ensino a atribuição de sentido às aprendizagens adquiridas, ou seja, um 

diálogo entre o conteúdo e a prática vivenciada pelos alunos. Além disso, promover a 

aprendizagem colaborativa, aprimorando no aluno a competência de trabalhar em equipe e 

aprender, de forma coletiva, com trocas de conhecimento e tolerância às diferenças. Outro ponto 

de destaque no trabalho com os discentes está relacionado a “estimular atitudes cooperativas e 

propositivas para o enfrentamento dos desafios da comunidade, do mundo do trabalho e da 

sociedade em geral, alicerçadas no conhecimento e na inovação” (BNCC, 2019, p. 465). Isso 

está também estritamente relacionado a competências voltadas para formação integral e 

desenvolvimento sustentável, pois são experiências que favorecem a preparação básica do 

aluno para o trabalho e a cidadania como um todo, que permite aos estudantes inserir-se na 

sociedade, de forma mais ativa, crítica e responsável. 

 

Nessa mesma direção, é também finalidade do Ensino Médio o aprimoramento do 

educando como pessoa humana, considerando sua formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Tendo em vista a 

construção de uma sociedade mais justa, ética, democrática, inclusiva, sustentável e 

solidária (BNCC, 2019, p. 466) 

 

É válido destacar que a BNCC (2019) tem como objetivo propiciar uma 

educação de qualidade, elencando competências e habilidades necessárias a formação geral 

básica, para os dias atuais. Assim, após as mudanças no Ensino Médio, esta modalidade de 

ensino passou a ser composta pela formação geral básica, articulada aos itinerários formativos 

como um todo indissociável. Essas mudanças no currículo têm como objetivo consolidar, 

aprofundar e ampliar a formação integral, a fim de contribuir para que estudantes possam 

construir e realizar seu projeto de vida, vinculados a questões éticas e de cidadania. Assim, a 

competência, no documento referência, trata da questão da mobilização de conhecimentos, ou 

seja, os conceitos e os procedimentos e as habilidades voltadas as práticas, sejam elas cognitivas 

e/ou socioemocionais, além atitudes e valores voltados para resolução de demandas cotidianas 

e formação para o exercício da cidadania. 

Assim, com a proposta do novo Ensino Médio, há uma mudança de paradigmas 

no que diz respeito às formas de ensinar e também aos conteúdos, como exemplo, foram 

inseridos, nos três anos do Ensino Médio, os itinerários formativos e também o projeto de vida. 

Os itinerários formativos, de acordo com a BNCC (2019), são um conjunto de 

unidades curriculares ofertadas pelas instituições de ensino que possibilitam ao aluno escolhê-

las, de acordo com o seu interesse, e assim possa aprofundar e ampliar seus conhecimentos, de 
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forma a ser organizado em torno de eixos estruturantes como: investigação científica, os 

processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Além disso, 

visa propiciar ao aluno maior contato com a cultura digital, autonomia em relação ao seu 

desenvolvimento profissional, e um olhar atento as questões de formação pessoal, éticas e 

coletivas. 

É importante destacar também o projeto de vida trabalhado no Ensino Médio, 

que de acordo com a BNCC (2019) aborda dimensões voltadas para os aspectos pessoal, social 

e profissional, e visa desenvolver determinadas habilidades, como: cooperação, compreensão, 

saber defender suas ideias, dominar as tecnologias, e respeitar e analisar o mundo ao seu redor. 

Ou seja, esta formação visa desenvolver no aluno competências para ser protagonista de sua 

vida, compreendendo a realidade e os desafios da contemporaneidade. 

Mais do que isso, o projeto de vida é um componente curricular do novo Ensino 

Médio, e também uma das premissas básicas para o desenvolvimento integral dos estudantes, 

como mencionado na BNCC (2019). O componente visa valorizar a diversidade de saberes e 

vivências culturais, além de se apropriar de conhecimentos e experiências que possibilitem uma 

ação mais ativa em sociedade e nas relações com o mundo do trabalho, e consequentemente, 

apropriar-se de escolhas corretas e alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida. 

No Ensino Médio os estudantes se aproximam cada vez mais do ingresso a uma 

universidade e também ao início de uma vida profissional. Neste contexto, é importante que os 

alunos estejam preparados e confiantes para essa nova fase e, este motivo, é fundamental 

desenvolver condições para que o aluno tenha capacidade para decidir seu futuro, e ter 

conhecimento do impacto de suas ações para vida pessoal e coletiva.  

Assim, com a proposta do novo Ensino Médio, a questão é vislumbrada, pois 

visa construir aprendizagens e desenvolver competências e habilidades que estejam 

sintonizadas com as demandas sociais atuais e, consequentemente, atenda aos anseios dos 

alunos, trata-se de uma formação integral que permite, aos estudantes, inserir-se na sociedade 

de forma mais ativa, crítica e responsável. 

 

3.1.1 O itinerário formativo 

 

Os itinerários formativos foram inseridos no Ensino Médio, como parte das 

mudanças relacionadas à organização e ao currículo deste nível de ensino. Como mencionado 

no presente estudo, houve reformas na legislação, denominando-o assim um novo Ensino 

Médio. Nesse contexto, alguns pontos da BNCC conceituam uma mudança de paradigmas em 
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relação ao formato de ensino a ser desenvolvido nesta etapa, o que inclui os itinerários 

formativos, parte integrante do currículo. 

Ao tratar do Ensino Médio  e Itinerários formativos, é relevante compreender 

que estes passaram, por mudanças no que diz respeito ao currículo e carga horária, pois a Lei 

nº 13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu 

mudanças na estrutura do Ensino Médio , ampliando o tempo mínimo do estudante na escola 

de 800 horas para 1.000 horas anuais (até 2022) e estabelece uma organização curricular mais 

flexível, que inclusive contemple o proposto na BNCC, além  da oferta de diferentes 

possibilidades de escolhas aos estudantes, como por exemplo os itinerários formativos. Essa 

reestruturação visa garantir uma educação de qualidade aos jovens e aproximar as escolas à 

realidade dos estudantes, considerando toda a complexidades dos dias atuais. (MEC, online). 

Estas propostas de mudanças estão citadas também no Plano Nacional de 

Educação (2014), na meta 3, que visa ao atendimento escolar a todos os jovens, universalização 

do ensino, a renovação do Ensino Médio com currículos mais flexíveis. E mencionado também 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (2018), em seu Artigo 10, que ressalta 

que os currículos do Ensino Médio devem ser compostos por formação geral básica e itinerário 

formativo, de forma indissociável. 

Neste contexto, os itinerários formativos fazem parte da formação geral do 

aluno, pois se trata de um conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, que os 

estudantes poderão escolher no Ensino Médio. Além disso, os itinerários formativos são como 

uma forma de aprofundamento aos conhecimentos de uma área do conhecimento (Matemáticas 

e suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) e da formação técnica e profissional. (MEC, online). 

Vale destacar, neste contexto, que as escolas precisam adequar seu currículo, considerando 

também a realidade a qual estão inseridas, como mencionado na BNCC:  

 

A oferta de diferentes itinerários formativos pelas escolas deve considerar a realidade 

local, os anseios da comunidade escolar e os recursos físicos, materiais e humanos das 

redes e instituições escolares de forma a propiciar aos estudantes possibilidades 

efetivas para construir e desenvolver seus projetos de vida e se integrar de forma 

consciente e autônoma na vida cidadã e no mundo do trabalho (BNCC, 2019, p. 478). 

 

De acordo com a BNCC (2019), o currículo do Ensino Médio deve ser composto 

pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser 

organizados, através da oferta de diferentes arranjos curriculares, considerando, para isso, o 

contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino de cada região. Dessa forma, o 
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documento destaca ainda que os itinerários devem garantir a apropriação de procedimentos 

cognitivos e o uso de metodologias que favoreçam o protagonismo juvenil, o que contribui para 

formação de cidadãos globais. 

Como exposto na BNCC (2019), é necessário reorientar currículos além das 

propostas pedagógicas, que são compostas pela formação geral básica e itinerário formativo. 

Dessa forma, é essencial uma adequação curricular nas escolas que atendem ao Ensino Médio, 

sendo necessário para isso: orientar-se pelas competências gerais da Educação Básica, 

assegurando as competências específicas de cada área e as habilidades definidas para o Ensino 

Médio, além de organizar e propor itinerários formativos, considerando as competências 

específicas relativas às áreas de conhecimento dos itinerários formativos. 

Assim, a proposta do novo Ensino Médio visa um conjunto de aprendizagens 

relacionadas à formação geral básica e itinerário formativo, buscando atender às demandas de 

qualidade de formação na contemporaneidade, além dos anseios e expectativas dos jovens para 

o futuro.  

A BNCC (2019) aponta que os itinerários formativos possibilitam opções de 

escolha aos estudantes, podendo estes ser ‘‘estruturados com foco em uma área do 

conhecimento, na formação técnica e profissional ou, também, na mobilização de competências 

e habilidades de diferentes áreas, compondo itinerários integrados’’ (BNCC, 2019, p. 477).  

Outro ponto de atenção é que os itinerários visam incentivar o protagonismo juvenil e, para 

isso, é necessário trabalhar procedimentos cognitivos e metodológicos, além de estar alinhado 

com eixos estruturantes relacionados às seguintes aprendizagens: I – investigação científica, 

com procedimentos de investigação voltados ao enfrentamento de situações cotidianas e 

demandas locais e coletivas, e propostas de intervenções que considerem o desenvolvimento 

local e a melhoria da qualidade de vida da comunidade; II – processos criativos, com o 

aprofundamento do conhecimento científico na criação processos ou produtos que atendam a 

demandas para a resolução de problemas identificados na sociedade; III – mediação e 

intervenção sociocultural, através da mobilização de conhecimentos de diferentes áreas para 

mediar conflitos e propor soluções; IV – empreendedorismo, com a efetiva prática dos 

conhecimentos adquiridos em propostas de criação de produtos e ideias inovadoras. 

Essas aprendizagens contribuem integralmente na formação do aluno, além de 

assegurar aos jovens a capacidade de acompanhar e participar dos debates que a cidadania 

exige, uma habilidade tão requerida na atual sociedade. Como destaca o documento da BNCC, 

as propostas e as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de 

competências exigidas para formação integral do aluno, e que o conhecimento seja colocado 
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em prática; de modo que os alunos devem “saber”, a partir de um espiral que elenca os de 

conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e mobilização dos conhecimentos adquiridos, a 

fim de resolver demandas complexas da vida cotidiana, relacionadas ao pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho. Essa proposta está estritamente relacionada à formação para 

cidadania global, que busca uma visão holística, ou seja, aluno parte do processo de 

transformação social. 

Outra habilidade necessária na formação do aluno e muito mencionada, no 

documento, diz respeito às tecnologias digitais da informação e comunicação, que assumem a 

missão de contribuir na resolução dos problemas, inclusive os educacionais, da sociedade atual.  

De acordo com Souza e Lemgruber (2020), o uso das tecnologias educacionais torna-se a cada 

dia mais comum, e desenvolver competência no uso da informação é algo cada vez mais 

valorizado. Dessa forma, os estudantes   precisam ser orientados de   sua   condição   e 

necessidade de eterno aprendiz, para realizarem as melhores escolhas com relação à sua 

formação, seja ela profissional ou pessoal, atendendo a seus anseios e também a uma lógica que 

mercado que se impõe.  

Trata-se de uma formação desafiadora, com mudanças em sua estrutura de 

ensino, para melhor qualidade na educação, é para a formação do desenvolvimento humano. 

Para isso, como mencionado por Ferretti (2018), tais mudanças e proposições relacionadas ao 

novo Ensino Médio visam, aparentemente, ao desenvolvimento de projetos, por meio da 

atuação de mais de um professor, o que implica diretamente na sua formação continuada, pois 

é necessário um trabalho docente realizado por meio da interdisciplinaridade pedagógica. Ou 

seja, é necessária uma reflexão sobre as práticas docentes integrais, para atender tal demanda.  

 

 

3.1.1.1 Currículo Paulista Etapa do Ensino Médio: correlações com a formação do estudante e                                                            

os itinerários formativos. 

 

 

O presente subtítulo ressalta pontos do Currículo Paulista Etapa Ensino Médio – 

CPEM - no que tange ao Ensino Médio, no estado de São Paulo, e aspectos que merecem 

destaque como a contribuição dos itinerários formativos para formação para cidadania global. 

Assim, o ‘‘Currículo Paulista representa um marco importante para a redução das desigualdades 

educacionais no Estado, uma vez que explicita as aprendizagens essenciais que todos os 

estudantes devem desenvolver’’ (CPEM, 2020, p.19). 
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É relevante destacar que a reestruturação e mudanças impostas ao Ensino Médio 

foram necessárias pelo fato de que, atualmente, 22% dos estudantes abandonam a escola antes 

de concluir essa etapa e 85% dos professores acham importante que os estudantes possam se 

aprofundar em uma ou mais áreas do conhecimento, além de atender da melhor forma as 

expectativas e anseios de aprendizagem dos alunos. Ainda, de acordo com a pesquisa do Ibope 

(2016), 70% dos brasileiros acreditam que os estudantes do Ensino Médio devem escolher parte 

dos conteúdos que irão se aprofundar na etapa (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2021, online). 

O Currículo Paulista (2020) afirma que o desejo de mudança está alinhado com 

as 10 competências gerais da BNCC. Além dessas, constituem-se em bases legais dessa política: 

a Lei de Diretrizes Base da Educação Nacional nº 9394/1996, alterada devido à Reforma do 

Ensino Médio (Lei 13.415/2017), as Diretrizes Curriculares Nacionais de Ensino Médio, além 

do Plano Nacional de Educação. 

Trata-se de um documento no processo de melhoria da qualidade da Educação 

Básica no Estado de São Paulo, no que se refere às aprendizagens dos estudantes, como a 

produção de materiais de apoio, à formação inicial e continuada dos educadores e às matrizes 

de avaliação. Além disso, define e explicita, aos profissionais da educação, as competências e 

as habilidades essenciais, para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes 

paulistas e considera sempre sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano 

(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021, online). 

O Currículo Paulista pretende, por meio de ações efetivas, promover o tripé 

“acesso, permanência e qualidade social da educação’’ (CPEM, 2020, p. 17). E considera que 

a educação seja para uma formação integral e vale ressaltar que um documento curricular 

estabelece o cidadão que se pretende formar, por meio de um percurso de aprendizagens, 

permeando objetivos e expectativas alcançáveis, para uma formação que vise à formação como 

cidadão global.  

Nesse sentido, o Currículo Paulista, etapa Ensino Médio, demanda novas formas 

de organização na gestão do currículo, nas metodologias e na formação dos professores. Como 

destaca o documento, nesse processo, a flexibilização, materializada nos itinerários formativos, 

apresenta formas de propiciar novas experiências de organização e estrutura do Ensino Médio 

nas escolas, que deverão ser incorporadas nas suas propostas pedagógicas. Pode-se verificar a 

síntese, na Figura seguinte, especialmente a parte que compõe os itinerários formativos: 

 

 



42 
 

Figura 1 – Etapas do Ensino Médio  

 
Fonte: SÃO PAULO, 2021, online. 

 

Devido à preocupação relacionada com a qualidade no ensino, o Currículo 

Paulista tem um compromisso com a Educação Integral do aluno do Ensino Médio, ou seja:  

 

O Currículo Paulista considera a Educação Integral como a base da formação do 

estudante no Estado, independentemente da rede de ensino que frequenta e da jornada 

que cumpre. Dessa maneira, afirma o compromisso com o desenvolvimento do 

estudante em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, elencando 

as competências e as habilidades essenciais para sua atuação na sociedade 

contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados e incertos. Viver, aprender 

e se relacionar nesse novo contexto tem exigido, cada vez mais, maior autonomia e 

mobilização de competências dos sujeitos para acessar, selecionar e construir pontos 

de vista frente ao volume substancial de informações e conhecimentos disponíveis, 

para buscar soluções criativas e fazer escolhas coerentes com seus projetos de vida e 

com o impacto dessas escolhas (CPEM, 2020, p. 24). 

 

Diante deste compromisso, é possível constatar uma preocupação que visa à 

formação para cidadania global, em suas diversas dimensões, sejam elas intelectual, física, 
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socioemocional e cultural. De acordo com o CPEM, é necessária uma mudança de paradigma 

em relação ao estudante, ou seja, enxergar de uma nova forma, reconhecendo todo seu potencial 

de desenvolvimento, acreditando que todos podem aprender, e acreditar no protagonismo, e 

autonomia do estudante. Assim, nesta perspectiva, o Currículo Paulista alinhado à BNCC, 

preconiza a adoção de práticas pedagógicas e de gestão que levem em consideração aspectos 

como ‘‘o compromisso com a formação e o desenvolvimento humano em toda sua 

complexidade, integrando as dimensões intelectual (cognitiva), física e afetiva’’ (CPEM, 2020, 

p. 26). 

Para isso, as modificações na estrutura de ensino contribuem para preparação do 

jovem e sua atuação na atual sociedade contemporânea. O CPEM destaca um modelo de ensino 

mais diversificado e flexível, pois, ‘‘esta etapa será composta pela formação geral básica 

(comum a todos os estudantes), com carga horária máxima de 1.800 horas, e por itinerários 

formativos (parte diversificada e flexível), com carga mínima de 1.200 horas’’ (CPEM, 2020, 

p. 47).  

São destacadas, no estudo, as questões relacionadas aos itinerários formativos, 

que contribui para a inserção do jovem cidadão na sociedade. Assim: 

 

Os itinerários formativos são compostos por diferentes arranjos curriculares, um 

conjunto de unidades curriculares que possibilita ao estudante aprofundar e ampliar 

as aprendizagens desenvolvidas na formação geral básica, em uma ou mais áreas do 

conhecimento, permitindo que vivencie experiências educativas associadas à 

realidade contemporânea e que promova a sua formação pessoal, profissional e cidadã 

(CPEM, 2020, p. 196). 

 

Os itinerários formativos propiciam uma maior flexibilização do Ensino Médio 

e visam proporcionar, ao estudante, o fortalecimento da sua autonomia e projeto de vida.  Neste 

contexto, os itinerários das diferentes áreas de conhecimento são organizados em quatro eixos 

estruturantes, mencionados no documento da BNCC (2019) e também no Currículo Paulista, 

sendo: I. investigação científica; II. processos criativos; III. mediação e intervenção 

sociocultural; IV. empreendedorismo.  

Sobre o eixo I. investigação científica – visa despertar para pesquisa, para ciência 

e assim a interpretação de ideias e fatos, voltados à investigação de soluções de problemas, 

visando ao bem-estar comum. Além disso, tem como ênfase ampliar a capacidade do estudante 

de investigar a realidade e aplicar o conhecimento, de forma sistematizada. 

Sobre o eixo II. processos criativos – voltado ao despertar para a arte, e ao 

aprofundamento do conhecimento artístico, para seu uso e também criação de novos processos 



44 
 

e produtos. Tendo como ênfase expandir a capacidade do estudante de idealizar e realizar 

projetos criativos. 

Sobre o eixo III. mediação e intervenção sociocultural – supõem despertar para 

as questões sociopolíticas, visa à mobilização de conhecimentos, a fim de mediar conflitos da 

comunidade. Visa que o estudante se aproprie dos conhecimentos e assim desenvolva 

habilidades que o capacite, para atuar como agente de mudanças e transformação para uma 

sociedade mais ética, justa e sustentável. 

Sobre o eixo IV. empreendedorismo – voltado ao despertar para a inovação, e 

utiliza a tecnologia como uma ferramenta de suporte para solução de problemas, estimula 

também a autonomia, foco e determinação, para que o estudante atue como protagonista de sua 

própria trajetória e consequentemente seu projeto de vida. 

Os eixos garantem a apropriação de procedimentos cognitivos e o uso de 

metodologias que favorecem o protagonismo juvenil, ou seja, a formação do jovem, para a 

busca de soluções, agentes de transformação em uma cidadania ativa, aspectos que têm 

correlação com o desenvolvimento humano.  

Visam a uma formação mais qualitativa, ou seja, que objetiva a formação 

integral do aluno, no que se refere ao desenvolvimento de competências e habilidades que os 

capacite para sociedade atual, além de atender a seus anseios de aprendizagem. Toda a questão 

dos itinerários, visam assim a garantir ao estudante a apropriação de procedimentos cognitivos 

e o uso de metodologias que favorecem o protagonismo juvenil. 

 

Os itinerários formativos têm como objetivo consolidar e aprofundar conhecimentos, 

preparar o estudante para os desafios do mundo do trabalho e da cidadania na 

contemporaneidade e aprimorar a formação ética, além de promover uma postura 

ativa frente ao conhecimento científico, filosófico e a produção artística e literária 

(CPEM, 2020, p. 229). 

 

Diante de todos estes apontamentos, é essencial refletir as práticas docentes 

voltadas para a formação, no que tange ao desenvolvimento como cidadão para os alunos do 

Ensino Médio , que cursam a última etapa da educação básica, e devem ser preparados para 

uma atuação efetiva em sociedade, ou seja, com uma formação integral, que vise inclusive à 

competência informacional, pois, para participar da sociedade da informação, tão incorporada 

à atualidade, o estudante precisa se apropriar cada vez mais de conhecimentos e habilidades 

que lhe permitam acessar, selecionar, analisar e utilizar a informação para intervir na realidade, 

de forma crítica e reflexiva, um aspecto tão relevante na atual sociedade contemporânea. 
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A proposta do novo Ensino Médio, visa melhorar a qualidade na formação dos 

jovens, ponto este atrelado ao desenvolvimento como cidadãos globais para um contexto de 

desenvolvimento sustentável. Dessa forma, um dos objetivos referentes as mudanças é dar aos 

estudantes a oportunidade de se aprofundar no que interessam, explorando suas potencialidades, 

assim como possibilitar aos professores das redes públicas e privadas para, dentro de sua área 

do conhecimento, trabalhar com estudantes mais engajados e interessados em sua disciplina, o 

que consequentemente melhora o envolvimento do aluno com sua própria formação 

(SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021, online). 

Ou seja, visando a uma formação para reflexão crítica, desenvolvimento das 

capacidades intelectuais e da autonomia, para a realização do seu projeto de vida, estar aberto 

a resolver e equacionar problemas sociais, formação ética, estar aberto a trabalhos coletivos, 

desenvolver um olhar empático ao próximo com respeito a diversidade, ter domínio do uso das 

tecnologias no que se refere ao uso da informação, além de compreender que suas ações 

influenciam diretamente em questões futuras. Neste contexto, a formação para o 

desenvolvimento humano está relacionada à qualidade de vida dos indivíduos e em viver bem 

a partir de suas escolhas.   

 

 

3.2 NA ESCOLA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – A ESTRUTURA 
 

 

O presente subtítulo aborda, brevemente, aspectos relacionados a estrutura do 

novo Ensino Médio na escola pública do Estado de São Paulo. Vale assim destacar que o novo 

Ensino Médio começou a ser implementado no estado de São Paulo, em 2021, inicialmente 

para todos os estudantes da 1ª série. Salienta-se que as mudanças referentes a este nível de 

ensino, ocorreu, através de políticas públicas de âmbito nacional, que levaram ao Plano 

Nacional de Educação de 2014 e a mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

em 2017 (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – DOCUMENTO 

ORIENTADOR, 2021, p. 2). 

De acordo com o documento de Orientador da Secretaria do Estado de São 

Paulo, todas as escolas estaduais terão o máximo permitido por lei de formação geral básica, 

totalizando 1.800 horas. A distribuição das 1.800 horas será ao longo das três séries do Ensino 

Médio. Toda essa reestruturação no novo Ensino Médio visa garantir o desenvolvimento das 

competências gerais e específicas de todos os componentes curriculares organizados por área 
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de conhecimento, com aprofundamento e ampliação as aprendizagens relacionadas às 

competências gerais. 

A matriz curricular passou por modificações, para atender a toda diversidade do 

novo modelo. As aulas passaram a ter 45 minutos e houve uma ampliação de 15 minutos diários, 

o que possibilita uma aula a mais no dia, ou seja, 7 aulas por dia, proporcionando 5 novos 

tempos por semana, neste sentido ‘‘As mudanças têm como objetivo trazer mais sentido para a 

escola e engajar os estudantes, promovendo a aprendizagem de todos, por meio de uma 

educação integral que trabalhe as competências para o Século 21’’ (INOVA EDUCAÇÃO, 

2019, p. 1).  Resume-se na figura a seguir:  

 

Figura 2 – Ilustração da matriz curricular do novo Ensino Médio em SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SÃO PAULO - Inova, 2021, online. 

 

De modo geral, o currículo está organizado em duas partes integradas, sendo que 

a primeira, nomeada por Formação Geral Básica, sendo comum para todos os estudantes, 

independentemente de sua escolha de aprofundamento. E a segunda parte são os Itinerários 

Formativos, que são compostos pelas aulas do Inova (Eletivas, Projeto de Vida e Tecnologia e 

Inovação) e o aprofundamento curricular, que será de escolha do estudante, de acordo com as 

possibilidades ofertadas pela escola. Existem 10 opções de itinerários, além da formação técnica 

e profissional. Vale destacar que quem decide quais itinerários irá ofertar é a equipe escolar, de 

acordo com a formação dos professores e a manifestação de interesse dos estudantes. Todos os 

itinerários têm a mesma carga de aulas por semana, que começa com as aulas do Inova, na 1ª 

série, e ganham as aulas de aprofundamento a partir da 2ª série (SECRETARIA DA 
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EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021, online), como detalhado na figura a 

seguir:  

 

Figura 3 – Constituição da carga horária da semana 

 

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 2021, online. 

 

Em relação a segunda parte, que são os Itinerários Formativos, compostos pelas 

aulas do Inova, e caracterizadas como Eletivas as quais os estudantes escolhem a cada semestre, 

a partir do ofertado pela escola; Projeto de Vida – aulas com atividades e oficinas que apoiam 

o estudante no planejamento do futuro; e Tecnologia e Inovação – aulas para aprender na prática 

a usar e a criar tecnologias para desenvolver seus próprios projetos. A formação do estudante, 

neste contexto, apresenta uma gama diversificada de conhecimentos, atende à demanda atual 

da sociedade, e prepara o estudante para uma educação integral e para cidadania global. Assim, 

‘‘o Inova Educação tem como objetivo tornar a escola mais conectada com os sonhos e as 

necessidades dos adolescentes e jovens e os formar para as competências do Século 21’’ 

(INOVA EDUCAÇÃO, 2019, p. 1). Como mencionado no documento, é necessário garantir 

aos estudantes habilidades cognitivas e socioemocionais, preparando-o para atual sociedade. E 

destaca que: 

as competências para o Século 21 englobam um conjunto variado de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, incluindo habilidades de inovação e aprendizagem tais como 

criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação e 

colaboração, conhecimentos e habilidades tecnológicos (programação, mídias digitais 

etc.), habilidades de carreira e vida como flexibilidade, adaptabilidade, iniciativa, 
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proatividade, autocontrole, gratidão, liderança e responsabilidade. Muitas dessas 

habilidades são socioemocionais e estão associadas a habilidades cognitivas. As 

competências para o Século 21 estão relacionadas ao sucesso na vida e a uma inserção 

mais qualificada em um mercado de trabalho, o qual está em constante mudança em 

função das transformações tecnológicas (INOVA EDUCAÇÃO, 2019, p. 2). 

 

Diante da reestruturação e proposta do novo Ensino Médio, é relevante repensar 

sobre as práticas pedagógicas dos professores envolvidos neste nível de ensino, relacionadas ao 

uso do multiletramento, presente no atual século, e refletir sobre a formação do cidadão global, 

para um contexto de desenvolvimento sustentável, que contribua para um mundo melhor para 

estes jovens e futuras gerações. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

4 A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES EM 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO MÉDIO  
 

 

A presente seção visa apresentar as contribuições relacionadas às formações 

inicial e continuada dos professores, neste contexto, em práticas pedagógicas para o Ensino 

Médio, elencando questões voltadas ao aperfeiçoamento profissional na carreira docente, o que 

a legislação apresenta, os aspectos voltados à formação para o multiletramento e as correlações 

com a formação para cidadania global destes estudantes.  

Para Santos e Sá (2021), o aperfeiçoamento profissional na carreira docente é 

conquistado com a formação continuada, e também ao longo de sua trajetória escolar. Assim, 

os novos conhecimentos teóricos e práticos em sua grande parte são adquiridos pela busca de 

formação continuada, com o intuito de aprimorar as suas práticas pedagógicas e desenvolver 

um processo de ensino-aprendizagem de qualidade. Destaca-se que o conceito de formação 

continuada pode ser compreendido como perspectiva de mudança na prática docente, do 

profissional que visa a um trabalho que o auxilia em suas práticas diárias, com a experimentação 

de ações inovadoras, que contribuem para melhor prática em sala de aula. 

No atual contexto que vivemos, é essencial pensar também na formação 

continuada que esteja de acordo com as dinâmicas sociais relacionadas às novas tecnologias da 

informação e comunicação. Como mencionado por Santos e Sá (2021), a expansão das 

tecnologias promovem significativas alterações na forma das pessoas se relacionarem com as 

informações e com o conhecimento, através das mais variadas redes digitais. Essa questão se 

faz ainda mais presente no contexto do Ensino Médio, com alunos conectados a todo momento 

as mais variadas redes de informação. As transformações compreendem um novo cenário, e 

apresentam ao contexto escolar novos desafios que necessitam da construção de novas práticas 

de ensino, e consequentemente, novas concepções de educação, destacando assim a necessidade 

de uma formação continuada para os professores, com o objetivo de proporcionar novos 

encaminhamentos didático-metodológicos e novas formas de ensinar e aprender no contexto 

escolar.  

Diante das mudanças na sociedade, da busca por uma educação de qualidade e 

da necessidade de aprimoramento profissional frente às novas demandas e perfil dos estudantes 

“a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os 

meios de um pensamento autónomo e que facilite as dinâmicas de auto-formação participada” 

(NÓVOA, 1992, p. 13). Ainda segundo o autor, esta formação implica um investimento pessoal, 
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e também, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, voltados à sua 

própria identidade profissional.   

É relevante valorizar uma formação continuada que promova a preparação de 

professores reflexivos, e que assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento 

profissional, participando assim como protagonistas na implementação de melhorias na 

educação e das políticas educativas, que visem a uma qualidade no ensino. Segundo Nóvoa 

(1992), o processo desta formação na carreira docente deve passar por diferentes momentos, 

como a experimentação, a inovação e pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico, 

através de uma reflexão crítica sobre a sua própria prática educativa em sala de aula.  

 

O ciclo do desenvolvimento profissional completa-se com a formação continuada. 

Face à dimensão dos problemas e aos desafios atuais da educação precisamos, mais 

do que nunca, reforçar as dimensões coletivas do professorado. Esta nova construção 

pedagógica precisa de professores empenhados num trabalho em equipe e numa 

reflexão conjunta (NÓVOA, 2019, p. 11). 

 

É necessária uma formação continuada reflexiva, além disso, a que envolva os 

profissionais de forma coletiva, quando a intenção é uma melhora no ensino, pois, como 

mencionado por Nóvoa (2019), acontece uma metamorfose no ambiente escolar, a partir do 

momento que que os professores trabalham de forma coletiva, pensando em como constituir 

melhores práticas pedagógicas, e consequentemente, facilita a busca por resposta de desafios 

atuais do modelo escolar.  

De acordo com Mesquista (2018), ao pensar no modelo de bons professores, 

pode-se citar aqueles que possuem um controle sobre o próprio trabalho, com autonomia 

profissional, que adere à formação continuada como forma de desenvolvimento profissional e 

visa aperfeiçoamento de suas competências docentes. O autor destaca ainda que os saberes dos 

professores são adquiridos no contexto de uma socialização profissional, ou seja durante sua 

carreira, aprendendo com a própria prática, através de sua formação profissional, saberes 

adquiridos, trocas entre profissionais e experiências adquiridas no trabalho cotidiano da 

atividades. Destaca o relevante papel do professor que leciona no Ensino Médio, que deve 

priorizar a formação integral dos jovens, capacitando aos estudantes para o desenvolvimento 

de uma consciência crítica, intelectual, de modo que a prática docente consiga  lidar com a 

diversidade, na busca da seleção de conteúdos e estratégias que possam integrar os objetivos 

do Ensino Médio , considerando também os múltiplos interesses dos jovens, atendendo aos seus 

anseios de aprendizagem e incertezas, diante da formação como cidadão.  
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Neste contexto, de acordo com Unesco (2017), os educadores são importantes 

agentes de mudança que inclusive podem oferecer, aos alunos, uma formação que vise ao 

desenvolvimento do indivíduo e da sociedade como um todo, ou seja, o trabalho dos professores 

contribui para uma resposta educativa necessária para alcançar os ODS, como mencionado 

anteriormente no estudo, a educação deve integrar aos objetivos de desenvolvimento 

sustentável, para formação integral do cidadão, e neste cenário, o estudante aprende com base 

em desafios sociais reais no contexto que vive. 

É relevante pensar na formação inicial e continuada dos professores, 

principalmente nas práticas pedagógicas voltadas para o Ensino Médio, com objetivos de 

aprendizagem voltados para uma educação para o desenvolvimento sustentável como um todo. 

Assim, de acordo com Unesco (2017), é necessário para atender a esta demanda, que os 

professores adotem perspectivas disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares em sua 

prática docente, envolvendo questões de mudanças globais e suas manifestações locais; assim 

como explorar no contexto da sala de aula a compreensão de toda diversidade cultural, a 

igualdade de gênero, a justiça social, a proteção ambiental e o desenvolvimento; praticar uma 

pedagogia transformadora orientada para a ação que envolva os educandos em processos de 

reflexão, em uma ação participativa, criativa e inovadora; e principalmente atuar como um 

agente de mudança em um processo de aprendizagem organizacional que faça a escola avançar 

na direção do desenvolvimento sustentável.  

 

 

4.1 ASPECTOS LEGAIS – RESOLUÇÃO Nº 1/2020 E A BNCC 

 

 

A título de complementariedade aos aspectos pedagógicos, é necessário discutir 

as questões legais que permeiam a temática. 

Ao abordar aspectos relacionados à formação dos professores, é válido destacar 

também a Resolução CNE/CP nº 1, de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica e 

também institui a Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da 

Educação Básica. É preciso salientar que as disposições do documento ainda geram polêmica 

nas instituições de ensino superior e ainda estão em fase de implantação. 

O documento destaca que a BNCC (2019) prevê aprendizagens essenciais, que 

devem ser garantidas aos estudantes, a fim de alcançar o pleno desenvolvimento na sua 
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formação, dessa forma é essencial o estabelecimento das pertinentes competências profissionais 

dos professores, para que possam propiciar aos seus alunos um ensino de qualidade. Como 

aponta os artigos da Resolução 1/2020 mencionados a seguir: 

 

Art. 3º As competências profissionais indicadas na BNCC-Formação Continuada, 

considerando que é exigido do professor sólido conhecimento dos saberes 

constituídos, das metodologias de ensino, dos processos de aprendizagem e da 

produção cultural local e global, objetivando propiciar o pleno desenvolvimento dos 

educandos, têm três dimensões que são fundamentais e, de modo interdependente, se 

integram e se complementam na ação docente no âmbito da Educação Básica: I - 

conhecimento profissional; II - prática profissional; e III - engajamento profissional. 

[...] 

Art. 4º A Formação Continuada de Professores da Educação Básica é entendida como 

componente essencial da sua profissionalização, na condição de agentes formativos 

de conhecimentos e culturas, bem como orientadores de seus educandos nas trilhas da 

aprendizagem, para a constituição de competências, visando o complexo desempenho 

da sua prática social e da qualificação para o trabalho (RESOLUÇÃO 1/2020, 2021, 

p. 2). 

 

A Resolução aponta também, em seu Art. 7º, que para que a formação continuada 

tenha um impacto positivo, no que se refere à eficácia na melhoria da prática docente, é 

relevante atender a algumas características como: foco no conhecimento pedagógico 

relacionado a conteúdos, o que pressupõe o desenvolvimento de conhecimentos relacionados a 

como os estudantes aprendem, com estratégias diferentes, para garantir o aprendizado de todos; 

outro ponto a mencionar é o uso de metodologias ativas de aprendizagem, de forma que o 

professor seja como facilitador do processo de construção de aprendizados, aplicando diferentes 

práticas nas atividades e no uso de metodologias, permitindo, aos estudantes, pesquisa-ação, 

reflexão e trocas constantes; e, por fim, um trabalho colaborativo entre pares, ou seja,  a 

formação é efetiva, quando profissionais da mesma área de conhecimento, ou que atuem com 

as mesmas turmas, dialoguem e reflitam sobre aspectos da própria prática, uma aprendizagem 

permeada por trocas de experiências na carreira docente.  

Ainda, segundo o documento da BNCC (2019), a Base Nacional Comum 

Curricular por si só não tem o poder de alterar o quadro de desigualdade ainda presente na 

Educação Básica do nosso pais, porém é essencial, para que uma mudança tenha início porque, 

“além de influenciar nos currículos, tem repercussão direta na formação inicial e continuada 

dos educadores, na produção de materiais didáticos, nas matrizes de avaliações e os exames 

nacionais que serão revistos à luz do texto homologado da Base” (BNCC, 2019, p. 7). Neste 

contexto, a partir das mudanças propostas no processo de ensino da educação básica BNCC, há 

uma preocupação direta com a formação docente, que precisa estar apta para atuação que atenda 

às demandas do documento.   
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Vale destacar também que com a homologação da BNCC, as redes de ensino 

terão como tarefa construir currículos, com base em aprendizagens essenciais com um plano da 

ação e de gestão curricular. Neste cenário, segundo a BNCC (2019), é imprescindível a revisão 

da formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC. 

 

A ação nacional será crucial nessa iniciativa, já que se trata da esfera que responde 

pela regulação do ensino superior, nível no qual se prepara grande parte desses 

profissionais. Diante das evidências sobre a relevância dos professores e demais 

membros da equipe escolar para o sucesso dos alunos, essa é uma ação fundamental 

para a implementação eficaz da BNCC (BNCC, 2019, p. 23). 

 

 

Por este motivo, pensar em um ensino de qualidade e formação integral do aluno, 

atreladas a preparação do indivíduo com habilidades e atitudes necessárias a resolução de 

questões complexas e com atuação social, exige refletir também sobre o relevante papel do 

professor neste cenário, sendo ele um dos principais atores responsáveis na formação do aluno, 

e que deve desenvolver um trabalho pensando o aluno como um ser integral, e o capacitando 

para desenvolver competências, tais como:  

 

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade 

(BNCC, 2019, p. 9). 

 

A Resolução nº 1/2020 também aponta a relevância da formação continuada dos 

professores da educação básica, e ao direcionar um olhar atento ao Ensino Médio, é relevante 

destacar a necessidade de um aperfeiçoamento por parte dos docentes, ao se tratar das práticas 

pedagógicas que condizem com a atual realidade do mundo contemporâneo, que demanda cada 

vez mais uma formação integral.  

Para Oliveira (2020), a escola é mais que um espaço de socialização e 

propagação de saberes, pois, antes de tudo, é um espaço de reconstrução do ser social. Dessa 

forma, ao tratar da formação para o Ensino Médio é imprescindível pensar em uma formação 

integral do estudante, o que inclui também sua preparação para o mundo do trabalho, como 

mencionado pelo autor a educação profissional, assim como a educação básica é um espaço 

importante, para formação de uma identidade de várias dimensões, sejam políticas, afetivas e 

intelectuais, sendo assim, os debates em torno de um Ensino Médio  integrado se fez tão 

presente. 
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Diante deste cenário, a formação continuada dos professores do Ensino Médio 

se faz relevante, pois é necessário atender a uma dimensão de formação que atende às questões 

de conteúdo, desenvolvimento de habilidades interpessoais, ampliação do conhecimento de 

mundo, participação social crítica e engajamento social. 

 

4.2 MULTILETRAMENTO E TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E  

COMUNICAÇÃO – TDICs 

 

 

 

Em quaisquer discussões que se trate da formação de professores, há o destaque 

para a aprendizagem de tecnologias. 

Atualmente, com o amplo volume de informações, notícias, e propagandas 

veiculadas, verifica-se a necessidade crescente de rever a formação dos alunos, para uma 

educação que os capacite, para serem leitores e consumidores, no atual contexto social. Assim, 

consequentemente, o papel da escola deve ser repensado, preparando os estudantes, para 

lidarem com tal questão. Neste cenário, os alunos precisam ser orientados e capacitados, para 

lidar com todas as informações presentes nas mais diferentes mídias, desenvolvendo a 

competência de localizar, selecionar, organizar e comunicar as informações, em uma 

aprendizagem que seja efetiva, e também possibilite um aprendizado ao longo da vida escolar. 

Neste sentido, pode-se dizer que “o processo de aprendizagem necessário ao desenvolvimento 

da busca e do uso da informação denomina-se letramento informacional” (MACEDO; 

GASQUE, 2018, p. 8). 

Dentre estas competências a serem desenvolvidas, para formação integral do 

aluno, a temática apresenta também a questão da inclusão digital, ressaltando os processos que 

envolvem os multiletramentos, além do domínio de ferramentas digitais, fundamentais, para 

atender as mudanças sociais significativas na sociedade contemporânea, devido às influências 

da cultura digital e do avanço das tecnologias de informação e comunicação. 

Para Rojo (2013), atendem, à demanda, os multiletramentos, que são voltados às 

práticas relacionadas aos textos multimodais e multissemióticos contemporâneos, em sua maior 

parte, os digitais que envolvem além da leitura, a reprodução de imagens, vídeos, áudios, 

diagramas, imagens estáticas ou em movimento, entre outros.  

Assim, a partir deste contexto, é essencial que as escolas e professores reflitam 

sobre a necessidade de preparar o aluno, para uma sociedade cada vez mais digital.  Como 

exposto na BNCC (2019), em seu documento, a questão das práticas voltadas para o 
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multiletramento, na formação de leitores competentes, críticos e reflexivos, com atuação social 

através da escrita, além do seu uso nas mais variadas ferramentas e práticas, é essencial, como 

nos meios digitais, pois se sabe que, atualmente, o aluno tem maior acesso à informação e ao 

conhecimento que se propagam com rapidez e volume, o ponto em questão é como preparar o 

aluno para esta realidade. 

Nesse sentido, cabe uma reflexão acerca dos multiletramentos, que segundo 

Rojo (2012), é emergente da sociedade contemporânea, em sua grande parte, devido às novas 

TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação), e à grande variedade de culturas, fruto de 

um mundo globalizado. Compreender o papel da cultura, neste contexto, faz relação com o 

desenvolvimento sustentável do indivíduo.  

Para Sen e Kliksberg (2010), conhecer a cultura amplia a visão da realidade do 

atual mundo globalizado, assim, define a cultura como formas de viver juntos, molda 

pensamentos e comportamentos, ou seja, a cultura engloba valores, percepções, formas de 

expressão e comunicação, e muitos outros aspectos que definem a identidade de um povo e até 

mesmo uma nação. Trabalhar tais questões são essenciais, para formação global do aluno que 

precisa desenvolver habilidades, para atuar de forma efetiva na sociedade. 

Segundo Rojo (2013), há uma necessidade de diálogos entre as novas linguagens 

tecnológicas, o que ampliou os processos de ensino e aprendizagem, além de proporcionar uma 

abertura de espaço para circulação de conhecimento, com práticas mais efetivas, surgem assim 

novos ambientes educacionais com um olhar ao papel das linguagens, sejam elas verbal, 

hipertextual ou hipermidiática, além da mudança nos níveis de interação, que se tornam mais 

colaborativas e flexíveis, o que ocasionalmente propicia os multiletramentos. Assim, “é preciso 

que a instituição escolar prepare a população para um funcionamento da sociedade cada vez 

mais digital e também para buscar no ciberespaço um lugar para se encontrar, de maneira crítica, 

com diferenças e identidades múltiplas” (ROJO, 2013, p. 7). 

No âmbito dos multiletramentos, Rojo (2012) destaca que, diferentemente do 

conceito de letramentos múltiplos, que está associada à multiplicidade e variedade das práticas 

letradas, o conceito de multiletramentos aponta para dois tipos específicos de multiplicidade 

presentes na sociedade, sendo a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade 

semiótica de constituição de textos, que informam e comunicam das mais variadas formas. 

Assim, a comunicação no contexto dos multiletramentos requer, cada vez mais, novas 

ferramentas, além da escrita e impressa, de áudio e vídeo, são requeridas também novas práticas 

de produção, além de um senso crítico por parte do receptor.  
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Ainda, segundo Rojo (2012), os multiletramentos são conceituados como 

interativos e colaborativos, além de híbridos, sendo fronteiriços e mestiços de linguagem, 

modos, mídias e culturas. A autora aponta também a questão de uma pedagogia dos 

multiletramentos, que faz refletir como as novas tecnologias da informação e comunicação são 

capazes de transformar os hábitos de ensinar e aprender, e a necessidade de novas práticas 

voltadas para o ensino, que promova um trabalho colaborativo, formando leitores críticos, que 

buscam conhecimento. Neste mesmo sentido, para Kalantzis, Cope e Pinheiro (2020, p. 62), há 

também a pedagogia de letramentos para a formação em cidadania, ‘‘centrada em alunos 

letrados críticos, que se tornem agentes de seus processos de conhecimento, capazes de 

contribuir com suas próprias ideias e de negociar as diferenças entre diferentes comunidades’’. 

É necessário também um ensino integral e que haja a inclusão de diferentes 

ferramentas no ensino, favorecendo a aprendizagem do aluno, assim “a introdução da 

tecnologia e dos materiais didáticos digitais em sala de aula marca a inclusão definitiva e 

necessária da escola no contexto tecnológico intrínseco à sociedade contemporânea, na qual a 

informação se propaga de forma rápida, interativa e por meio de textos e designs multimodais” 

(ROJO, 2013, p. 193). 

A formação crítica passa pelo uso de materiais e tecnologias, para atender à 

demanda contemporânea. 

Para os autores Kalantzis, Cope e Pinheiro (2020, p. 19), a abordagem do 

letramento é baseada na perspectiva dos multiletramentos, e, nesta concepção, destacam que 

multiletramento ‘‘refere-se atualmente a dois aspectos principais da construção de significado. 

O primeiro é a diversidade social, ou a variabilidade de convenções de significados em 

diferentes situações culturais, sociais ou de domínio específico.  

Assim, o termo multiletramento pode ser abordado também na forma de 

letramentos (no plural), ‘‘reconhecendo as múltiplas formas de comunicação e construção de 

sentido, incluindo os modos visual, auditivo, espacial, comportamental e gestual’’ 

(KALANTZIS; COPE; PINHEIRO, 2020, p. 19). 

Além dessas questões, é fundamental que os profissionais da educação 

compreendam tal apontamento, visto que, a cada dia, prioriza-se a formação de alunos letrados 

e multiletrados, sendo estes leitores competentes, ou seja, indivíduos com capacidade de 

compreensão, interpretação, análise crítica e atuação social através da escrita e seu uso nas mais 

variadas ferramentas e práticas. 

Para Fofonca (2015 apud ROJO, 2013), existe atualmente uma variedade de 

multiletramentos em relação ao trabalho escolar, destacados como: os multiletramentos nos 
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impressos como jornal, revista, charges e tiras; multiletramentos da hipermídia baseada em 

escrita de poemas visuais ou digitais, blogs e ferramentas de escrita colaborativa; 

multiletramentos da hipermídia, baseada no áudio como podcasts e rádios; multiletramentos da 

hipermídia baseada em animações e games; multiletramentos da hipermídia baseada em vídeo 

como videologs e remix; multiletramentos das redes sociais como o Facebook, Google e 

Twitter; e os multiletramentos dos ambientes educacionais em ambientes virtuais de 

aprendizagem e portais de ensino.  

Para Kalantzis, Cope e Pinheiro (2020), ressaltam ainda que, para uma efetiva 

cidadania e trabalho produtivo, é necessário interagir efetivamente usando múltiplas linguagens 

e padrões de comunicação, que possam cruzar fronteiras nacionais, culturais e comunitárias. 

Desse modo, a ideia de multiletramento está associada também à multimodalidade, resultado 

dos novos meios de informação e comunicação, na qual os significados são construídos cada 

vez mais multimodalmente, devido à crescente multiplicidade e integração de texto, áudio, 

visual, espacial, comportamental, e mídia em massa. Como efeito dessas transformações, o 

processo de ensino precisa ser repensado e contemplar uma aprendizagem sobre o design 

multimodal, ou seja, capaz de navegar pela diversidade da linguagem e suas formas.  

Nesse sentido, os professores precisam acompanhar este processo de mudança, 

assim como compreender como se estende os diferentes multiletramentos, para que sua prática, 

em sala de aula, seja condizente com a realidade dos alunos. Vale destacar que os jovens de 

hoje estão cada vez mais mergulhados na sociedade da informação, e a demanda por respostas 

rápidas é algo cada dia mais exigido, ou seja, requerem resultado imediato diante de suas 

dúvidas e indagações. Este comportamento influencia diretamente no trabalho em sala de aula 

e nas práticas pedagógicas aplicadas com os estudantes. 

No contexto, é preciso refletir como as escolas devem atuar, para atender às 

demandas atuais e futuras. Sabe-se que hoje as escolas não são as únicas que propagam 

conhecimento, como aponta Gauthier e Tardif (2014). Durante muito tempo, a escola obteve o 

monopólio do saber, porém essa realidade mudou, e com as novas tecnologias da informação e 

comunicação, a escola está aberta, e os saberes se propagam em rapidez e volume. 

Define-se, assim, que, no contexto atual, as práticas de linguagem 

contemporâneas não só envolvem novos gêneros e textos, como também novas formas de 

produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir, como por exemplo, a 

interação com as novas ferramentas da cultura digital. Vivemos em um mundo virtual e é 

necessário se adequar à realidade, como menciona Castells (1999), a cultura da virtualidade real 

associada a um sistema multimídia, contribui para transformação do tempo em nossa sociedade, 
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a informação, atualmente, é instantânea, em todo o globo, e isso envolve questões sociais e 

culturais, além das mudanças na comunicação, que é mediada pelas tecnologias e possibilita o 

diálogo em tempo real em conversas interativas. Ou seja, neste cenário, novas práticas precisam 

ser contextualizadas, para que atendam à real necessidade dos alunos e, consequentemente, da 

sociedade. 

Pensando assim, Nóvoa (2009) ressalta que é necessária uma mudança por parte 

dos envolvidos com a educação. Assim, os professores precisam atuar com um pensamento 

crítico, uma atitude de interrogação que não se limite a repetir o que já sabem, mas que procure 

antecipar os caminhos do futuro presente, refletindo sobre o papel da escola e professores na 

formação dos alunos nas sociedades do século XXI. 

Para Lévy (1999), deve haver uma reflexão sobre o futuro dos sistemas de 

educação e as mutações contemporâneas da relação com o saber, pois as novas formas de acesso 

à informação são cada vez mais crescentes. Segundo o autor, há uma mudança qualitativa nos 

processos de aprendizagem, que visam estabelecer novos paradigmas de aquisição dos 

conhecimentos e de constituição dos saberes. Há uma tendência que busca maior perspectiva 

da inteligência coletiva no domínio educativo, é a da aprendizagem cooperativa, com a 

possibilidade de compartilhamento de diversos bancos de dados.  

Segundo Lévy (1999), um ponto relevante a ser tratado é a mudança qualitativa 

nos processos de aprendizagem, pois a direção mais promissora está relacionada à perspectiva 

da inteligência coletiva no domínio educativo, sendo esta a da aprendizagem cooperativa. Para 

o autor, alguns dispositivos informatizados de aprendizagem em grupo são direcionados para o 

compartilhamento de diversos bancos de dados, e informações simultâneas. Quando a prática 

pedagógica é conduzida neste cenário os professores aprendem, ao mesmo tempo, que os 

estudantes atualizam continuamente tanto seus saberes "disciplinares" como suas competências 

pedagógicas, sendo assim, a formação contínua dos profissionais da educação é uma das 

aplicações mais eficientes nos métodos de aprendizagem aberta. Dessa forma, a principal 

função do professor não deve ser baseada na transmissão de conhecimento feita por diferentes 

meios, mas ‘‘sua competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a aprendizagem e o 

pensamento. O professor torna-se um animador da inteligência coletiva dos grupos que estão a 

seu encargo’’ (LÉVY, 1999, p. 171). 

A forma de interagir com o conhecimento, as metodologias de aprendizagem 

devem ser revisitadas, pois, ‘‘uso crescente das tecnologias digitais e das redes de comunicação 

interativa acompanha e amplifica uma profunda mutação na relação com o saber’’ (LÉVY, 

1999, p. 172). Como mencionado pelo autor, são prolongadas algumas capacidades cognitivas 
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humanas, a partir do uso das tecnologias, como a memória, imaginação, percepção, 

relacionadas às tecnologias intelectuais. As novas possibilidades de criação coletiva, 

aprendizagem cooperativa e colaboração em rede oferecidas pelo ciberespaço colocam em 

questão o papel e também o funcionamento das instituições educacionais, que interferem 

diretamente na construção coletiva de saber e preparação para sociedade.  

Com estes avanços tecnológicos, Lévy (1999) ressalta que os professores e os 

alunos, quando partilham de recursos materiais e informacionais, aprendem, ao mesmo tempo, 

sendo que os estudantes atualizam continuamente seus saberes. Para o autor, o uso crescente 

das tecnologias digitais e redes comunicação interativa contribuem para uma profunda mudança 

na relação do indivíduo com o saber construído. 

Lévy (1999) aponta também o seguinte questionamento: Como manter as 

práticas pedagógicas atualizadas com esses novos processos de transação de conhecimento? A 

questão é discutida da seguinte forma: 

 

Não se trata aqui de usar as tecnologias a qualquer custo, mas sim de acompanhar 

consciente e deliberadamente uma mudança de civilização que questiona 

profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas 

educacionais tradicionais e sobretudo os papéis de professor e de aluno. É a transição 

de uma educação e uma formação estritamente institucionalizadas, para uma situação 

de troca generalizada dos saberes, o ensino da sociedade por ela mesma, de 

reconhecimento autogerenciado, móvel e contextual das competências (LÉVY, 1999, 

p. 173). 

 

 

É o que Castells (1999) expressa, ao pontuar que as novas tecnologias estão 

integrando cada vez mais o mundo em redes globais de instrumentalidade. Assim, a 

comunicação mediada por computadores gera uma gama enorme de comunidades virtuais. Há 

um processo atual de transformação tecnológicas, que aumenta de forma exponencial, em razão 

da capacidade de criar uma interface entre tecnologias e a linguagem digital comum na qual a 

informação é gerada, armazenada, processada e transmitida, pois vivemos em um mundo que 

se tornou digital. Ou seja, Castells destaca a liberdade dos meios de comunicação que 

expressam livremente as notícias e as opiniões, ou seja, o acesso à informação é muito vasto.  

Para Castells (1999), estamos vivendo a sociedade do conhecimento, e a 

tecnologia da informação se faz cada vez mais presente. Para enfatizar mais este aspecto, o 

autor ressalta que a tecnologia de informação está para este novo contexto, como as novas fontes 

de energia estavam para “as sucessivas revoluções industriais, da máquina a vapor à 

eletricidade, aos combustíveis fósseis e à energia nuclear” (CASTELLS, 1996, p. 71). 

Diante do contexto, é evidente que estamos vivendo em uma nova era, a era do 

conhecimento, o que proporcionou uma estruturação no Ensino Médio, para a recriação de uma 
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escola que possa ampliar as condições de inclusão social, acesso à ciência e tecnologia, cultura 

e trabalho. A BNCC (2019) destaca que a dinâmica social contemporânea marcada pelas rápidas 

transformações tecnológicas impõem alguns desafios, para garantir a formação geral do aluno, 

como garantir que ele se aproprie das linguagens das tecnologias digitais e se torne fluente em 

sua utilização. Nesta modalidade de ensino, há uma reorganização dos componentes 

curriculares, sobre os quais podemos dar destaque à área de Linguagens e suas Tecnologias.  

 

No Ensino Médio, o foco da área de Linguagens e suas Tecnologias está na ampliação 

da autonomia, do protagonismo e da autoria nas práticas de diferentes linguagens; na 

identificação e na crítica aos diferentes usos das linguagens, explicitando seu poder 

no estabelecimento de relações; na apreciação e na participação em diversas 

manifestações artísticas e culturais; e no uso criativo das diversas mídias (BNCC, 

2019, p. 471). 

 

É importante destacar também a atenção exposta na BNCC (2019), quanto às 

mudanças sociais, e destaca em seu documento que nossa sociedade é marcada pelo 

desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação, presente cada dia mais 

na rotina de todos, nos mais variados ambientes sociais, como por exemplo ambientes escolares, 

além da facilidade em ter acesso à informação e de armazenamento digital, e essa situação tende 

a se acentuar fortemente no futuro. Esta preocupação com os impactos das transformações na 

sociedade está expressa na BNCC e se explicita nas competências gerais para a Educação 

Básica, na qual são mencionadas questões como: pensamento computacional, mundo digital, 

cultura digital, busca de dados e informações de forma crítica nas mais diferentes mídias, 

apropriação das linguagens da cultura digital e dos novos letramentos e multiletramentos, o uso 

de diversas ferramentas de software e aplicativos. Ou seja, são competências a serem 

desenvolvidas que influenciam diretamente nas mais variadas práticas sociais.  

Para Martino (2015), a relação do homem com o conhecimento do mundo ao seu 

redor está em constante transformação, principalmente porque é intermediada pelas mídias 

digitais, e as TDICs – Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação têm grande 

influência nas relações sociais do homem na atual sociedade, e por este motivo as relações do 

indivíduo com o meio e a realidade são parcialmente adaptadas a lógica das mídias digitais. 

Diante do exposto, é fundamental pensar na preparação dos estudantes, para 

atuarem neste contexto de mudanças, repleto de informações que permeiam todas as áreas, em 

velocidade e volume. É necessário desenvolver, no aluno, competências relacionadas a um 

aprender a aprender que seja constante, pois a explosão de informação implica o 

desenvolvimento de outras habilidades que devem auxiliar em suas práticas diárias, 

principalmente relacionadas ao uso de novas tecnologias e domínio de textos na variados. 
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Como ressalta Lévy (1999), ao mencionar que nossa sociedade é baseada na 

gestão do conhecimento, o que supõe que os indivíduos precisam ser capacitados, para atuar de 

forma criativa e responsável no seu meio. Para o autor, é necessária uma formação crítica, a fim 

de compreender qual informação possui fonte confiável e concreta, ou seja, não basta apenas o 

acesso, é necessária também a seleção crítica e a organização na utilização da informação, e 

assim ser capaz saber como usá-la, além de ser capaz de produzir informação, em um processo 

de troca e colaboração do conhecimento. 

Pode-se inferir, assim, que os professores precisam de uma formação 

continuada, pois o perfil dos alunos mudou, devido à influência cada vez mais presente das 

tecnologias, globalização e acesso à internet. Kalantzis, Cope e Pinheiro (2020) destacam, 

assim, a relevância em pensar nos professores do ‘‘amanhã’’, e apontam que nenhuma grande 

mudança pode ser alcançada sem uma transformação da profissão docente. São necessários 

profissionais capazes de criar condições nas quais os estudantes possam assumir maior 

responsabilidade pelo seu aprendizado ‘‘se queremos ter novos aprendizes, precisamos nada 

menos do que de novos professores, que sejam designers de ambientes de aprendizagem para 

alunos engajados, em vez de indivíduos que regurgitam o conteúdo do livro didático’’. 

(KALANTZIS; COPE; PINHEIRO, 2020, p. 27). Nesse sentido, o professor deve ter um olhar 

diferenciado ao perfil de aluno que se constitui na atual sociedade.  

Dessa forma, como mencionado por Dudeney (2016), a geração mais jovem é 

mais tecnologicamente competente no uso com as novas tecnologias, denominados como os 

nativos digitais e a geração internet, sendo que estes estão aptos a gastar mais tempo 

experimentando tecnologias digitais e navegando na web.  

É o que aponta Fofonca (2015), ao destacar que que vivemos em um cenário de 

multiplicidade de tecnologias acessíveis, e o número de usuários é crescente, há uma grande 

mobilidade física e virtual nas redes, e essas características afetam também os processos 

educacionais. Atualmente, os leitores são caracterizados como ubíquos e por este motivo é 

relevante refletir as formas de ensinar e aprender na educação contemporânea. Para Santaella 

(2004), a aprendizagem ubíqua tem relação com as novas formas de aprendizagens mediadas 

pelos diferentes dispositivos móveis, alimentadas pela internet, e apresentam vantagens como 

flexibilidade, velocidade, adaptabilidade, e acesso à informação, de forma aberta. Assim, a 

aprendizagem ubíqua pode acontecer, de forma instantânea e imediata, devido a facilidade de 

acesso dos dispositivos móveis, tão presentes na realidade dos estudantes do Ensino Médio. 

Para Florêncio et al (2020), as tecnologias digitais da informação e comunicação 

modificaram as relações sociais e interpessoais, ao ponto de se naturalizarem como práticas 
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comunicativas cotidianas na atualidade. As TDICs também já  se  fazem  presentes  no  ambiente  

escolar, adentrando esse cenário através das políticas públicas voltadas à difusão dessas 

tecnologias, como a própria BNCC (2019). 

Diante da atual realidade, é relevante pensar nas práticas de linguagem 

contemporâneas, que envolvem novos gêneros e textos multissemióticos e multimidiáticos, 

assim como novas formas de produzir e interagir com as informações apresentadas nas 

diferentes linguagens, isso inclui também os textos apresentados nas redes sociais e ambientes 

virtuais. É necessário pensar nestas questões na preparação do aluno, considerando que ele tem 

contato direto e constante a estas novas ferramentas e textos.  A BNCC (2019) destaca essa 

demanda para as escolas, ou seja, de contemplar, de forma crítica, essas novas práticas de 

linguagem e produções, principalmente quando estão voltadas o uso das TDIC, e como lidar 

com as diferentes linguagens necessárias para o mundo do trabalho, estudos, vida cotidiana etc. 

É imprescindível que a educação atual pense em quais práticas pedagógicas 

devem ser concretizadas, por meio do multiletramento, com o objetivo de capacitar os 

estudantes para a competência em mídia digital, e para saber lidar com as diferentes fontes de 

informação e textos digitais, acessíveis nas mais variadas plataformas no dia a dia.   

Assim, o documento da BNCC (2019) menciona que práticas que abordam os 

multiletramentos e as práticas voltadas a cultura digital no currículo contribuem para uma 

participação mais efetiva e crítica nas práticas contemporâneas relacionadas a linguagem, além 

de permitir que o indivíduo seja mais que um “usuário da língua/das linguagens”, mas que 

também seja um agente transformador, que atua diante dos diferentes textos que tem acesso, 

capaz de transformar, redistribuir e produzir novos sentidos ao material que tem acesso, ou seja, 

atuar mediante ao que já existe e criar algo novo,  processo que alguns autores associam à 

criatividade. Dessa forma, a BNCC procura contemplar a “cultura digital, diferentes linguagens 

e diferentes letramentos, desde aqueles basicamente lineares, com baixo nível de 

hipertextualidade, até aqueles que envolvem a hipermídia” (BNCC, 2019, p. 70). 

Neste sentido, é válido refletir que a escola precisa urgentemente reafirmar seu 

papel de formação, para emancipação e no próprio agir socialmente. Assim, a escola e os 

professores precisam protagonizar o processo de humanização das tecnologias digitais da 

informação e comunicação, além de repensar o processo de ensino e aprendizagem na atual 

realidade, pois estamos imersos em uma cultura de redes. Também é relevante pensar no fato 

que a sociedade está a cada dia mais complexa, e o desenvolvimento da Tecnologia da 

Informação e Comunicação está cada vez mais presente. Além disso, com a popularização da 
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internet, o uso dessas tecnologias ficou ainda mais potencializado, criando novos sistemas de 

comunicação, formando uma rede. 

Assim, a tecnologia digital a serviço da informação, da comunicação e da 

construção do conhecimento é uma realidade que deve fazer parte da prática educativa, e devem 

ser efetuados no exercício de construção e remodelação do conhecimento, da sociedade, 

preparando os estudantes em seu processo de formação. Faz-se necessário, nesse contexto, 

conhecer o que é possível fazer com a tecnologia, no ambiente escolar, para inclusão digital, , 

considerando que o uso dessas tecnologias na educação é relevante, para inserir o aluno na atual 

sociedade e sua preparação para o futuro. 

É relevante que os profissionais envolvidos no processo de formação do aluno 

se atentem a estas questões que envolvem o ensino, as mudanças na sociedade e refletir sobre 

qual a demanda relacionada e esta formação. Além disso, é relevante considerar que os alunos 

atualmente têm acesso a informação, de forma rápida e são usuários ativos das novas 

tecnologias, havendo assim uma necessidade ainda maior de ensiná-los a usarem a informação 

a favor da sua formação. 

Nesse sentido, é válido destacar os novos letramentos na perspectiva de 

mudanças, de Kalantzis, Cope e Pinheiro (2020), que ressaltam o atual tempo em que vivemos, 

marcado de mudanças e transformações, e como os professores podem contribuir para este 

cenário, com métodos que buscam trazer inovações às práticas de ensino, e atendendo a 

diferentes escolhas pedagógicas, sejam elas: letramentos para o trabalho, letramentos para a 

cidadania, letramentos para a vida social e comunitária, como apresentado no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Resumo dos letramentos 

Letramento para o trabalho Letramento para a 

cidadania 

Letramento para a vida 

social e comunitária 

• Computador multimodal e 

outras interfaces de 

equipamentos. 

 

• Uma variedade de textos 

formais e informais, de 

mensagens em mídias sociais 

a relatórios, websites e 

gerenciamento de sistemas de 

informação. 

 

• Significados multimodais em 

equipe. 

• Muitos níveis de cidadania, 

do interesse autorregulatório, 

ou de grupos comunitários, a 

cidadania corporativa, 

governo local e questões de 

ordem nacional e 

internacional.  

 

• ‘‘Ler os sinais’’ de cada um 

desses níveis de participação, 

assim como contribuir para o 

debate e para a tomada de 

decisão consciente.  

• Usar os novos meios de 

comunicação e informação 

digitais e multimodais para 

acessar culturas e expressar 

identidades.  

 

• Negociar a diversidade nas 

interações cotidianas, nas 

famílias, nas vizinhanças, na 

internet etc.  

 

Fonte: KALANTZIS; COPE; PINHEIRO, 2020, p. 67. 
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Estas escolhas pedagógicas apresentadas, no quadro anterior, elencam 

letramento em diferentes perspectivas. Vale destacar que os pontos abordados no quadro fazem 

parte de uma formação integral, ou seja, para formar cidadãos globais, e estes aspectos devem 

ser trabalhados em sua totalidade, de modo que seja capaz de preparar o indivíduo para 

compreensão de textos em suas múltiplas variedades, saber se relacionar em grupos e 

compreender diferentes ideias e interesses, desenvolver o senso crítico porem com 

argumentação, para tomada de decisões, saber utilizar os diferentes meios de comunicação e 

informação, a fim de obter novos conhecimentos e assim utilizá-los para vida como um todo. 

Além dessas questões mencionadas até o momento, é relevante compreender 

sobre as diferentes abordagens relacionadas ao letramento, que se configuram como processos 

históricos no campo dos letramentos. Para Kalantzis, Cope e Pinheiro (2020), podem ser 

definidas como: pedagogia do letramento na abordagem didática, pedagogia do letramento na 

abordagem autêntica, a pedagogia do letramento na abordagem funcional e a pedagogia dos 

letramentos na abordagem crítica. A seguir, um resumo das raízes históricas dos quatro 

processos de conhecimento que envolvem o letramento, para assim compreender as mudanças 

e o ponto atual que vivemos. 

Quadro 2 – Resumo das abordagens de letramentos 

Abordagem didática Confia extensivamente em ‘‘conceitualizar nomeando’’, ou 

ensinando conceitos abstratos que podem ser aplicados em contextos 

gerais; no caso da alfabetização, começa com as regras da fonética, 

passando pela gramática e, mais tarde, examinando os dispositivos e 

estilos de alfabetização canônicos. E quando se trata de textos 

literários, incentiva um tipo de imersão – experenciar o novo.  

Abordagem autêntica Enfatiza fortemente ‘‘experenciar o conhecido’’, começando com os 

interesses, as experiências e as motivações do aluno. No caso da 

alfabetização, centra-se no método global e no processo da escrita, 

valorizando a autoexpressão do aluno na escrita e o prazer 

significativo da leitura.  

Abordagem funcional Preocupa-se muito em ‘‘analisar funcionalmente’’, ou em descobrir 

como os textos são estruturados para servir a diferentes propósitos e 

‘‘aplicar adequadamente’’, ou aprender a criar significados que serão 

poderosamente eficazes.  

Abordagem crítica Detém-se em ‘‘analisar criticamente’’, interrogar as motivações 

relacionadas aos significados comunicados e criar textos que se 

envolvam com o mundo de maneira reflexiva; também explora 

‘‘experenciar o conhecido’’, quando se trata de expressar identidades 

pessoais e sociais e ‘‘aplicar criativamente’’, quando se trata de fazer 

textos inovadores por meio de novas mídias.  

Fonte: KALANTZIS; COPE; PINHEIRO, 2020, p. 74. 
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Para Kalantzis, Cope e Pinheiro (2020), na pedagogia do letramento na 

abordagem didática, a aprendizagem é baseada nas regras formas dos padrões da escrita, e a 

ideia de compreensão de um texto é baseada no que o autor realmente quis dizer, sendo que 

nesta abordagem o processo de ensino é determinado pelo currículo, e o trabalho do professor 

é fundamentado no material didático já estabelecido. Outra característica da abordagem didática 

é que ‘‘no final do processo de ensino e aprendizagem, para ser considerado ‘‘aprovado’’, o 

aprendiz deve obter uma ‘‘nota’’ mínima, baseada, em geral, em testes que exigem as respostas 

‘‘corretas’’. (KALANTZIS; COPE; PINHEIRO, 2020, p. 83).  

Ao tratar da pedagogia do letramento na abordagem autêntica, Kalantzis, Cope 

e Pinheiro (2020) destacam que está relacionada a uma imersão em experiências de leitura e 

escrita significativas, centrada no aluno e na sua autoexpressão, assim os interesses e as 

motivações do aluno são o foco na leitura e escrita e, nesse sentido, os professores têm maior 

autonomia no processo de ensino aprendizagem, e não acontece de forma tão rígida como na 

abordagem didática, coordenada pelo currículo, material didático e avaliações. Nesse contexto, 

o currículo é baseado no aluno e passa a ser um dos principais dispositivos da pedagogia do 

letramento na abordagem autêntica, pois a aprendizagem se dá neste momento pela descoberta 

e questionamentos, baseada em problemas e projetos, no que se refere à terminologia dos 

processos de conhecimento dos multiletramentos, as pedagogias do letramento na abordagem 

autêntica focalizam principalmente os processos de conhecimento experiências. 

Os autores apontam também que na pedagogia do letramento, na abordagem 

autêntica, os aprendizes têm a oportunidade de desempenhar um papel mais ativo, no qual a 

aprendizagem se dá mediante desafios intelectuais de busca, pesquisa e descoberta; mais 

interação entre alunos e professores; conteúdo com identidade, ou seja, fundamentando também 

nos interesses do aluno, em um contexto motivador, que envolve o aluno no seu próprio 

processo de ensino e o torna responsável pelo seu desenvolvimento.  

Em relação à pedagogia do letramento na abordagem funcional, para Kalantzis, 

Cope e Pinheiro (2020), o enfoque é nos processos de conhecimento, ou seja, analisando e 

aplicando os diferentes tipos de textos, que permitem ao aluno ser bem-sucedido na escola, e 

consequentemente, participar da sociedade. Tem por objetivo compreender o significado do 

texto no mundo real, sua finalidade e propósito. ‘‘Nesse sentido, a abordagem funcional fornece 

subsídios aos alunos para que descubram como os textos são organizados no sentido de alcançar 

diferentes propósitos e para aprender como usar esses textos em contextos da vida real’’ 

(KALANTZIS; COPE; PINHEIRO, 2020, p. 121). Dessa forma, os autores apontam que este 

tipo de letramento se difere dos demais, pois traz indagações aos estudantes sobre qual o 



66 
 

propósito de determinado texto, análise da sua estrutura e sua intencionalidade, ou seja, o aluno 

reflete sobre o propósito por trás das palavras, e pode-se dizer que isso contribui para formação 

integral do aluno. 

Por fim, a pedagogia dos letramentos críticos, caracterizado por elementos das 

mídias digitais e ‘‘lidam com a ideia de que os letramentos estão no plural, reconhecendo as 

múltiplas vozes que os aprendizes trazem para a sala de aula, os diversos locais da cultura 

popular, as novas mídias e as diferentes perspectivas que existem em textos do mundo real.’’ 

(KALANTZIS; COPE; PINHEIRO, 2020, p. 139). Contribui para uma vasta possibilidade de 

acesso à informação que requer pensamento crítico. Assim, se difere em vários campos da 

abordagem didática, pois foge ao modelo ‘‘tradicional’’, e envolve os estudantes em atividades 

questionadoras, os ensina a interrogar a intencionalidade de determinado texto, e 

principalmente destacam a relevância das mídias neste processo de formação do aluno. Ainda 

segundo os autores, as mídias digitais contribuem no trabalho pedagógico dos professores, pois 

possibilitam uma abertura de espaço, dando voz aos alunos para se expressarem, à medida que 

as ferramentas digitais possibilitam algo além de consumir informações, mas também produzir 

conteúdo para divulgação. Assim muitos educadores veem oportunidades para expandir 

possibilidades de participação dos estudantes frente a mídia digital, em uma cultura cada vez 

mais participativa. 

É relevante destacar o papel da pedagogia crítica na formação de estudantes para 

cidadania global, considerando que se alinha aos processos de conhecimento, de análise crítica, 

na medida em que questiona os propósitos do conhecimento dos múltiplos textos, e tem como 

foco contribuir, para que os alunos se engajem e se sintam-se inspirados a serem agentes de 

mudança.  

O estudante é um cidadão integral, que vive imerso em uma realidade 

comunicacional complexa, tomada, em sua maior parte, pelos meios digitais e audiovisuais. Por 

este motivo, compreender o processo histórico dos letramentos faz refletir sobre as mudanças 

necessárias e a possibilidade de se adequar à nova realidade, ou seja, do momento atual que os 

alunos estão inseridos. Nesse sentido, é necessário que os estudantes, principalmente os jovens, 

tenham habilidades voltadas aos letramentos, ou seja, ao multiletramento, com a capacidade de 

entender como funcionam os variados formatos que se configuram um texto, seja um jornal, 

um site, uma revista, ou um programa de televisão, e as publicações dos meios digitais, com 

competências críticas sobre o seu entorno comunicacional e cultural, ou seja, preparar o 

estudante para formação em cidadania global.  
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4.3 METODOLOGIAS ATIVAS E FORMAS DE TRATAR O PROTAGONISMO 

ESTUDANTIL 

 

Diante de tantas mudanças impostas pela sociedade, a educação formal sofre 

barreiras, como aponta Junior (2022), ao destacar certa fragilidade das políticas educacionais 

em promover a equalização de oportunidades, mesmo em relação aos elementos mais básicos, 

como acesso, fluxo e qualidade da educação básica e como aponta Schuhmacher (2017) ao 

relatar também as barreiras referentes a construção de conhecimentos apropriados à utilização 

adequada das Tecnologias de Informação e Comunicação  para fins educativos que devem ser 

superada pelos professores, além de barreira voltadas à infraestrutura física da escola em termos 

de equipamentos, conexão de internet e ambientes em que esses equipamentos serão utilizados 

na prática do professor. Questões como essas impactam diretamente na formação integral do 

estudante, e em como prepará-los para as demandas futuras, e assim leva a refletir em “como 

evoluir para tornar-se relevante e conseguir que todos aprendam de forma competente a 

conhecer, a construir seus projetos de vida e a conviver com os demais” (MORAN, 2015, p. 

15). Essas mudanças exigem outras práticas, na forma de ensinar, sendo necessária também 

uma modificação no que diz respeito aos currículos escolares e as metodologias de ensino.  

Como destaca Filatro (2018), as tecnologias têm alterado a forma de buscar e 

compartilhar informações, nosso modo de viver, de consumir, além de contribuir efetivamente, 

para impulsionar a implementação de inovações no campo educacional. Porém, como ressalta 

a autora, existe um tipo de inovação que vai além da tecnológica, que contribui de forma efetiva 

na aprendizagem, trata-se de um conjunto de metodologias ativas que permitem que estudantes 

assumam um papel de protagonistas da sua própria aprendizagem. Destaca, assim, que as 

“metodologias ativas são estratégias, técnicas, abordagens e perspectivas de aprendizagem 

individual e colaborativa que envolvem e engajam os estudantes no desenvolvimento de 

projetos e ou atividades práticas” (FILATRO, 2018, p. 12). 

Marques et al (2021) ressaltam que atualmente nossa sociedade passa por 

mudanças constantes, considerando que a economia é marcada por mudanças industriais, 

globalização, aumento da competição no mercado e toda a revolução da tecnologia da 

informação, sendo necessário a reinvenção da sala de aula, assim como a necessidades de uma 

nova forma de aprendizagem, ou seja, um novo paradigma na educação de qualidade, que busca 

maior colaborativa, seja envolvente e motivadora para o estudante, corroborando no ensino-

aprendizagem, dado que a educação não pode mais ser considerada uma prática simples. 
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Moran (2015) destaca, então, que os métodos tradicionais de ensino que 

privilegiam a transmissão de informações pelos professores, não se enquadram nos dias atuais, 

e só faziam sentido quando o acesso à informação era difícil. Atualmente, com a facilidade de 

acesso à informação, à internet e à divulgação aberta de materiais compartilhados, é possível 

aprender em qualquer tempo e espaço, ou seja, de forma flexível em uma sociedade altamente 

conectada. Dessa forma: 

O que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e tempos. O ensinar e 

aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante entre o que 

chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um 

espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente. 

Por isso a educação formal é cada vez mais blended, misturada, híbrida, porque não 

acontece só no espaço físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços do cotidiano, 

que incluem os digitais. O professor precisa seguir comunicando-se face a face com 

os alunos, mas também digitalmente, com as tecnologias móveis, equilibrando a 

interação com todos e com cada um (MORAN, 2015, p. 16). 

 

Trata-se de um ensino que requer uma nova forma de ensinar, que atenda às 

demandas do novo perfil de alunos, devendo priorizar metodologias condizentes com a 

realidade, como aponta Moran (2015). Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos 

adotar metodologias, por meio das quais os alunos se envolvam em atividades cada vez mais 

complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais 

relevantes; e se queremos que sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas 

possibilidades de mostrar sua iniciativa. É necessário entender qual aluno espera-se formar e 

atuar com metodologias adequadas para atingir ao esperado, ou seja, a reelaboração de novas 

práticas, considerando também o atual cenário do aluno, as mudanças sociais e o que o futuro 

pode requerer do estudante.  

Para Filatro (2018), o uso de metodologias ativas pode ser considerado um 

auxílio na construção do conhecimento, refletindo em um avanço na formação dos estudantes 

e devem ser reconhecidas pelos professores como oportunidades de criação de resultados de 

uma aprendizagem positiva, mais eficiência e eficaz para o desenvolvimento do estudante. 

Trata-se de uma mudança de paradigma do modelo tradicional, ou seja: 

 

No método tradicional de ensino os alunos são impedidos de se verem como criadores 

de conhecimento, sendo apenas consumidores, de modo que as metodologias ativas 

de ensino-aprendizagem vêm mudar esta realidade proporcionando um maior 

envolvimento dos alunos, incentivando a autoaprendizagem e a criatividade. Nessa 

nova perspectiva, os alunos deixam de ser meros receptores de informações e passam 

a interagir tanto com o professor quanto com o restante da turma, de modo que as 

metodologias ativas permitem que eles vivenciem situações mais profundas de 

aprendizado (MARQUES, 2021, online). 
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Neste cenário, o trabalho com metodologias ativas se faz necessário, de modo 

que o professor trabalhe com o aluno a solução de problemas, jogos, interação, reflexão e trocas, 

em atividades que realmente trazem as competências necessárias para formação do aluno. 

Assim, “nas metodologias ativas de aprendizagem, o aprendizado se dá a partir de problemas e 

situações reais; os mesmos que os alunos vivenciarão depois na vida profissional, de forma 

antecipada, durante o curso” (MORAN, 2015, p. 15). Esse aprendizado se aplica por exemplo 

a proposta do novo Ensino Médio, que visa a uma formação integral do aluno e que o prepare 

para vida profissional e acadêmica. Para Filatro (2018), o princípio essencial das metodologias 

ativas baseia-se no protagonismo juvenil, e no conceito de colaboração, ação-reflexão. A autora 

ainda destaca que as metodologias ativas dependem muito da atuação humana – professores, 

alunos, especialistas e representantes da comunidade escolar, de modo que as metodologias 

ativas propõem um tipo de inovação no processo de ensino aprendizado, e se ancoram em uma 

visão mais humanistas e menos tecnicista da educação. 

Para Moran (2015), as escolas e os profissionais envolvidos com a formação de 

alunos, devem priorizar modelos de ensino mais centrados em aprender ativamente, a partir de 

um problema imposto, ou de desafios relevantes a serem superados, em situações que tragam a 

reflexão individual, além de projetos pessoais e projetos de grupo, o que inclusive exige uma 

mudança de configuração do currículo, da participação dos professores, da organização das 

atividades didáticas, da organização dos espaços e tempos. 

 

O papel do professor é mais o de curador e de orientador. Curador, que escolhe o que 

é relevante entre tanta informação disponível e ajuda a que os alunos encontrem 

sentido no mosaico de materiais e atividades disponíveis. Curador, no sentido também 

de cuidador: ele cuida de cada um, dá apoio, acolhe, estimula, valoriza, orienta e 

inspira. Orienta a classe, os grupos e a cada aluno. Ele tem que ser competente 

intelectualmente, afetivamente e gerencialmente (gestor de aprendizagens múltiplas e 

complexas). Isso exige profissionais melhor preparados, remunerados, valorizados 

(MORAN, 2015, p. 24). 

 

No atual cenário educacional, é necessário trabalhar com modelos flexíveis de 

ensino e metodologias que proponham desafios, a elaboração de projetos reais, e que ensine o 

aluno a lidar com a gama de informações e conteúdos disponibilizados nas mídias. Como 

destaca Moran (2015), a qualidade na educação não pode ser apenas um discurso, mas sim 

compromisso efetivo de todos os setores das instituições envolvidas com o processo de 

formação, considerando que a educação é um projeto de longo prazo. 

Pensando em todo processo educacional e suas influências, para 

desenvolvimento como um todo, é necessário refletir sobre as competências fundamentais que 

estudantes devem desenvolver para que atuem com eficácia em um mundo repleto de mudanças 
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e também desafiador. Assim, para Wagner (2010 apud FILATRO, 2018), as competências 

fundamentais o cidadão do século XXI, podem ser definidas como: colaboração, solução de 

problemas, pensamento crítico, curiosidade e imaginação, liderança por influência, 

adaptabilidade, iniciativa e empreendedorismo, comunicação oral e escrita eficaz, acesso a 

informações para análise. Tais competências contribuem para que o estudante assuma um papel 

ativo e de protagonista da sua aprendizagem. 

Neste contexto de formação que visa desenvolver competências para o futuro, as 

metodologias ativas, segundo Filatro (2018), podem ser adotas como um caminho, pois trabalha 

a partir do nível de autonomia do aluno, em um processo de ação e reflexão. Para autora, isto 

significa que, nos contextos em que as metodologias ativas são adotadas, o aluno é visto como 

um sujeito ativo, ou seja, há uma mudança no papel social do aluno, e neste cenário, ele se 

envolve, de forma intensa em seu processo de aprendizagem e reflete sobre sua formação. Por 

fim, Filatro (2018) destaca que as metodologias ativas são constituídas de três princípios 

essenciais, sendo estes: protagonismo do aluno baseado na centralidade no ser humano e nos 

sistemas de atividades vinculados a práticas educativas; colaboração, a partir da produção 

colaborativa de conhecimentos, com enfoque tanto no processo quanto no produto da 

aprendizagem; e ação-reflexão com a articulação interdisciplinar entre teoria e prática pela 

interação do estudante e seu contexto. Conceitos estes que contribuem para formação integral 

do indivíduo como cidadão global.  

Outro ponto que merece destaque ao abordar a formação de estudantes e a 

questão do protagonismo juvenil está relacionado às habilidades no uso e trato da informação, 

ou seja, a competência informacional. Campello (2003) aponta que cidadãos competentes no 

uso da informação podem apresentar melhores condições de tomar decisões relativas à sua 

responsabilidade social. Neste aspecto, o trabalho em sala de aula com desenvolvimento de 

habilidades em competência informacional, é um caminho para atender a questões complexas 

de desenvolvimento e social.   

O trabalho com práticas pedagógicas que visam ao desenvolvimento desta 

habilidade tem relação com fato de o estudante pensar criticamente, ler, ouvir e ver, enfim, 

ensinando a aprender a aprender, o que é fundamental para viver em uma sociedade em 

constante mudança. Neste cenário, o professor deve provocar uma aprendizagem constante e 

autônoma, na qual o aluno é um dos principais atores do processo de ensino, que faça parte da 

formação integral do aluno, a qual deve visar ao desenvolvimento de habilidades de informação, 

como: competência para lidar com informação; informação para aprendizagem independente; 

informação para responsabilidade social. 
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Para Belluzzo (2018), a sociedade atual institui um novo paradigma no modo de 

viver, e ressalta que estamos vivendo em três óticas, sendo: a Sociedade da Informação, 

Sociedade do Conhecimento e a Sociedade da Aprendizagem, denominações que são oferecidas 

para designar a sociedade contemporânea. Sendo que ambas têm influência direta na promoção 

do desenvolvimento social e econômico e pensar em metodologias e práticas que abarcam estes 

conceitos contribui na formação integral do aluno, além de ter uma relação direta com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030 no que tange à educação.  

Para Belluzzo (2018), a Sociedade da Informação tem como foco a informação 

em si, bem como sua produção, seu tratamento e sua disseminação. ‘‘Assim, informação é 

considerada como fator predominante para o desenvolvimento social, econômico e cultural e 

constitui o principal elemento para a construção do conhecimento’’ (BELLUZZO, 2018. p. 15). 

Dessa forma, trabalhar com metodologias que propiciem o desenvolvimento de habilidades e 

competências no uso da informação é um fator preponderante para preparação do indivíduo em 

sociedade. 

Ao tratar da Sociedade do Conhecimento, e relevante mencionar as inúmeras 

transformações que a caracterizam, os recursos que permitem o acesso à informação, o acesso 

diversificado ao conhecimento, às questões do conhecimento globalizado que fortalece as 

relações dos indivíduos com o mundo. Para autora, um dos grandes desafios é promover a 

integração plena dos conhecimentos expostos aos estudantes com seu ambiente de estudo, e sua 

prática de vida, com a concepção de que os conhecimentos adquiridos são necessários para sua 

atuação na sociedade, “conscientizando-os de que, para assumir suas responsabilidades sociais 

(inserção no mercado de trabalho, exercício da cidadania, enfrentamento do cotidiano), há que 

se ter domínio da tecnologia existente, além de espírito crítico e reflexivo” (BELLUZZO, 2018, 

p. 16). 

Em relação à Sociedade da Aprendizagem, refere-se às transformações das 

atitudes em relação ao conhecimento e também ao domínio do saber, tem uma correlação com 

a função de ‘’educar o cidadão inserido no contexto, sendo necessário abandonar uma educação 

enciclopédica e atemporal e voltar-se para uma educação substancial, essencial, com a atenção 

ao seu contexto histórico-social e que desenvolve o saber-ser, o saber-fazer e o saber-estar’’ 

(BELLUZZO, 2018. p. 16). E, para isso, é necessário desenvolver práticas em sala de aula que 

englobem no currículo questões que envolvem tecnologias, tolerância a opiniões e conceitos 

diferentes, questões éticas e de veracidade em relação à informação, e também interpessoais.  

Ao refletir sobre metodologias ativas, atuação do professor, protagonismo 

juvenil e habilidades no uso da informação, as escolas precisam revisitar suas práticas, a fim de 
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desenvolver habilidade que preparem o aluno, para lidar com conhecimento, ou seja, a 

competência em informação, no uso da informação que gera conhecimento e habilidades na sua 

aplicabilidade. É necessário um novo olhar para educação e metodologias de ensino adequadas, 

pois “o desafio para a escola da sociedade da informação é educar para viver e aprender em 

ambiente rico em informação’’ (CAMPELLO, 2003, p. 32). 

Dessa forma, as questões mencionadas neste tópico ressaltam a necessidade de 

desenvolver o protagonismo juvenil, que se dá a partir de metodologias adequadas na educação, 

ou seja, no processo de formação do aluno, que seja condizente com as mudanças da sociedade, 

de modo que todos aprendam para atuação ativa com cidadão e para seus próprios projetos de 

vida. 

 

4.4 A CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO E AS PRÁTICAS EM SALA DE AULA 

 

 

O currículo tem um papel relevante na formação do aluno, é nele que estão 

definidas as concepções e as ações a serem trabalhados na escola. Sacristán (2013) aponta que 

a importância do currículo para escolaridade está no fato de que ele é uma expressão do projeto 

cultural e educacional que a instituição de ensino visa desenvolver com os alunos. Assim como 

a própria definição da palavra apresenta, o termo currículo deriva da palavra latina curriculum, 

e tem relação com conceito de percurso e decorrer da vida profissional e também tem o sentido 

de constituição da carreira, no caso a carreira do estudante, ou seja, os conteúdos deste percurso 

e a organização daquilo que o aluno deverá aprender. Nesse sentido, o autor trata de um 

currículo que atende às demandas do mercado, especialmente na colocação dos indivíduos no 

mundo do trabalho, mas não deixando de lado as questões da formação humana. 

Para Santos (2012), atualmente na história da educação é possível perceber 

maior importância atribuída as políticas, diretrizes e propostas curriculares educacionais, além 

de certo empoderamento no que tange ao currículo, enquanto definidor dos processor 

formativos no cenário educacional. Para a autora, o conceito de currículo é caracterizado como 

um conjunto de conhecimentos de cunho formativo, e se configura como um produto das 

relações e das dinâmicas interativas da sociedade e veicula uma formação ética, política, 

estética e cultural.  

Como mencionado por Sacristán (2017), o currículo faz parte de múltiplos tipos 

de práticas que não se reduzem exclusivamente a práticas pedagógicas de ensino, mas também 

as ações de ordem política, administrativa, de criação intelectual, produção de conhecimento, 
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dentre outras. Para Sacristán (2017), a prática que se refere ao currículo está relacionada ao 

meio, aos comportamentos didáticos, políticos, administrativos, econômicos, e também crenças 

e valores. Nesse sentido, o currículo não é um conceito, mas sim uma construção cultural. O 

currículo define o que se considera conhecimento válido, e a partir das formas pedagógicas de 

trabalho na escola é priorizada a transmissão de conteúdo relevante a sociedade. Ainda para o 

autor, nos momentos em que se toma consciência da falta de qualidade no sistema educacional, 

ou falhas na formação como cidadão, um dos pontos a serem repensados é a renovação 

currículo, como um instrumento que merece ser melhorado tanto em relação aos conteúdos, 

como nas metodologias aplicadas as aulas. 

Neste aspecto, verifica-se a relevância dada ao currículo no processo de 

formação do estudante, e a necessidade dos professores compreenderem o contexto social, na 

totalidade, pois ‘‘não podemos esquecer que o currículo supõe a concretização dos fins sociais 

e culturais, de socialização, que se atribui à educação escolarizada, ou de ajuda ao seu 

desenvolvimento, de estímulo e cenário, o reflexo de um modelo educativo determinado’’ 

(SACRISTÁN, 2017, p. 15). Neste contexto, define-se assim que as funções que o currículo 

cumpre, como expressão do projeto de cultura e socialização, realizadas através dos conteúdos 

trabalhados na instituição escolar, deve desenvolver um trabalho simultâneo, ou seja, que 

trabalha questões de conteúdos culturais, intelectuais e formativos, códigos pedagógicos e ações 

práticas através dos quais se expressam e modelam conteúdos e formas (SACRISTÁN, 2017). 

Além disso:  

Entender o currículo num sistema educativo requer prestar atenção às práticas 

políticas e administrativas que se expressam em seu desenvolvimento, às condições 

estruturais, organizativas, materiais, dotação de professorado, à bagagem de ideias e 

significado que lhe dão forma e que modelam em sucessivos passos de transformação 

(SACRISTÁN, 2017, p. 21). 

 

Dessa forma, Sacristán (2017) sintetiza currículo como a expressão da função 

socializadora da escola, um instrumento que cria toda uma gama de orientação para prática 

pedagógica, e um ponto central de referência na melhora da qualidade do ensino, no 

aperfeiçoamento da prática docente e na renovação de metodologias e inovação de projetos 

escolares, assim o currículo envolve, de modo geral, um campo cultural, político e de valores 

na formação conceitual do estudante.  

Para Santomé (2013), é essencial dar atenção ao modelo educacional, refletindo 

também sobre o currículo, e as perspectivas na formação do aluno, considerando que vivemos 

em um mundo complexo que exige pessoas que saibam discutir com rigor e a duvidar, mantendo 
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ativa sua curiosidade intelectual, ou seja, refletir sobre a formação do estudante com cidadão 

atuante. 

[...] pois os novos cidadãos democráticos do século XXI precisam desenvolver uma 

compreensão da realidade mais racional e argumentativa, permanentemente 

submetida à reflexão e ao debate.  Em um planeta tradicionalmente organizado como 

um mosaico, sem consciência do lugar e das interações que cada pessoa mantém no 

conjunto deste mosaico ao qual faz parte, é indispensável uma maior abertura na 

mente e no coração perante as distintas culturas, as ideias e os ideais dos diferentes 

grupos sociais que habitam um mesmo país, assim como aqueles outros com os quais 

nos relacionamos de maneira direta ou indireta (SANTOMÉ, 2013, p.11). 

 

Para Sacristán (2013), pensar em currículo é conceber que ele interligado com a 

formação do indivíduo, e a escolaridade está relacionada ao fato de representar uma expressão 

do projeto cultural e educacional da instituição de ensino a ser desenvolvida com os alunos, e 

de certa forma este trabalho reflete questões e expressões de valores sociais, políticos e locais, 

sendo necessário assim desenvolver um trabalho para o proporcione uma visão holística com 

toda complexidade educacional.  

Diante das definições e concepções de currículo abordados até o momento, a 

figura, a seguir, apresenta um esquema para teoria do currículo, segundo Sacristán (2017), e 

sintetiza três vertentes fundamentais que tratam a questão curricular: a seleção cultural, as 

condições institucionais e as concepções curriculares. Esta dinâmica curricular, segundo o 

autor, não se produz no vazio, mas sob um campo político e cultural geral, gerando 

contribuições científicas e também de valores, que influenciam diretamente na formação. 

Figura 4 – Para uma Teoria do Currículo – Sacristán, 2017. 

 

Fonte: Sacristán, 2017, p. 36.  
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O currículo apresenta concepções que influenciam diretamente na formação do 

aluno, e para isso, os professores, no trabalho docente, devem refletir sobre sua prática, de forma 

a operacionalizar o que é estabelecido pelo currículo escolar. Neste contexto, Sacristán (2017) 

aponta que os professores têm o dever de: 

 

• Transformar as crianças em cidadãos solidários, colaboradores e responsáveis, 

fazendo com que tenham experiências adequadas e sejam reconhecidas como 

cidadãos enquanto são educadas.  

• Fomentar nas crianças posturas de tolerância durante o próprio estudo das matérias, 

o que implica a transformação destas. 

• Consolidar no aluno princípios de racionalidade na percepção do mundo, em suas 

relações com os demais e em suas atuações. 

• Torná-los conscientes da complexidade do mundo, de sua diversidade e da 

relatividade da própria cultura, sem renunciar à sua valorização também como “sua”, 

à valorização de cada grupo, cultura, país, estilo de vida etc. 

• Capacitá-los para a tomada democrática de decisões (SACRISTÁN, 2013, p. 25). 

 

Observa-se a relevância do papel do professor na formação do aluno, que os 

capacite para serem cidadãos responsáveis, críticos e atuantes, além disso que compartilhem 

atitudes de respeito ao próximo e tolerância, conceitos estes fundamentais para cidadania.  

Para Santomé (2013), tais questões estão relacionadas com uma educação 

reflexiva, que trabalha com realidades culturais, direitos humanos, justiça social. Segundo o 

autor, vivemos em um momento de grande e continua transformação, fruto de revoluções que, 

de certa forma, afetam a vida cotidiana de todos, o que nos leva a refletir sobre o tipo de 

educação que atenda às novas gerações, considerando, para isso, os conhecimentos a serem 

abordados e as áreas de conhecimento a serem exploradas, garantindo um desenvolvimento 

pessoal e social.  

Santomé (2013) destaca também algumas das revoluções por que passamos na 

atualidade, e as classifica como:  

1. Revolução nas tecnologias da informação e comunicação; 

2. Revolução nas comunicações; 

3. Revoluções científicas; 

4. Revolução na estrutura das populações das nações e dos Estados; 

5. Revolução nas relações sociais; 

6. Revoluções econômicas; 

7. Revoluções ecológicas; 

8. Revoluções políticas; 

9. Revoluções estéticas; 

10. Revoluções nos valores; 

11. Revolução nas relações de trabalho e no tempo de lazer; 

12. Revolução na educação (SANTOMÉ, 2013, p.13). 

 

Ao observar as revoluções citadas pelo autor, observa-se a relação com a 

necessidade de formação para cidadania global, que pense o indivíduo na sua totalidade, e, para 
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isso, o currículo tem importante papel na construção de um norte para processo de ensino, e 

conhecimentos necessários para formação do estudante.  

Para Santomé (2013), é necessária também uma reflexão sobre os conteúdos 

essenciais nas instituições escolares, a fim de valorizar aqueles que contemplem os aspectos de 

inclusão, representação, valorização das pessoas, grupos e culturas presentes na sociedade 

como um todo, fazendo uma análise de quais valores são necessários à formação para cidadania, 

com aprendizados libertadores em contexto de ensino e aprendizagem democráticos. O autor 

ainda destaca, que a educação deve abrir portas no presente e para o futuro, com consciência 

das mudanças que estão acontecendo no mundo, e das oportunidades e perigos existentes, para 

que assim capacite o aluno a pensar com rigor no seu futuro, e consequentemente, o faça refletir 

sobre as prováveis necessidades que possa enfrentar. Dessa forma, para educar pessoas nesta 

temática, que que resultem em atitudes autônomas, solidárias e participativas, é necessário 

torná-las conscientes de que precisam de uma bagagem de conhecimentos, capaz de facilitar o 

entendimento de como o mundo é, e como precisa se preparar para atuar nele.  

Nesse contexto, Santomé (2013) aponta que uma instituição escolar 

comprometida com a justiça curricular defende que o exercício profissional dos professores seja 

debatido de forma ativa e reflexiva, sob os princípios éticos, agindo com integridade e 

imparcialidade intelectual, coragem moral, respeito, humildade, tolerância, responsabilidade e 

solidariedade. Assim, a formação do estudante correlacionada à cidadania está assim 

estritamente ligada aos conteúdos abordados em sala de aula, atuação docente, metodologias 

efetivas e preocupação com o desenvolvimento de competências e habilidades para atuação 

ativa em sociedade. 

 

 

4.5 COMPETÊNCIA GLOBAL: uma demanda do século XXI. 

 

Diante do cenário de mudanças e avanços tecnológicos, é necessário refletir 

acerca dos conhecimentos essenciais, para uma formação que contribua para participação ativa 

em sociedade. Segundo Santomé (2013), estamos em um momento histórico marcado pelas 

transformações, caracterizado por algumas revoluções que influenciaram nesse cenário. Vale 

destacar que estas revoluções, apontadas pelo autor, surgem também por influência do mundo 

globalizado, que interfere no modo de vida de toda sociedade, ou seja, a “globalização é o 

destino irremediável do mundo, um processo irreversível; é também um processo que nos afeta 
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a todos na mesma medida e da mesma maneira. Estamos todos sendo “globalizados” — e isso 

significa basicamente o mesmo para todos’’ (BAUMAN, 1999, p. 6). 

Corrobora um dos apontamentos de Leal (2022), em seu artigo ‘‘Conceptual 

construction of global competence in education’’, o qual o atual contexto global é a questão do 

grau de interconexão e interdependência que existe entre países, culturas e sociedades ao redor 

do mundo, mundo este cada vez mais globalizado. A autora aponta também que a pandemia 

causada pela doença do Coronavírus permitiu ainda mais esta interdependência e a 

vulnerabilidade entre países, não só isso, mas as questões como o aquecimento global, as 

consequentes alterações climáticas, as crises sanitária e financeira que enfrentamos no século 

XXI, também contribuem para este cenário, o que faz refletir sobre a relevância de um olhar 

para questões voltadas à sustentabilidade ambiental, cultura diversidade e a redução da 

desigualdade e da pobreza. São desafios da Agenda 2030 em educação, que tem papel 

primordial na melhoria e busca de soluções, como exposto nas ações educativas da Meta 4.7 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que visam garantir que todos os alunos 

adquiram o conhecimento e as habilidades necessárias, para promover desenvolvimento como 

um todo e promover a garantia aos direitos humanos, a participação ativa, a sustentabilidade, 

promoção a compreensão global, pensando nos aspectos econômicos, sociais, culturais e nas 

inter-relações políticas,  promovendo valores e atitudes relacionados com a solidariedade e a 

justiça social. Neste sentido, é possível vislumbrar a necessidade de uma formação integral para 

cidadania global, que alcance o desenvolvimento humano e social.  

Diante de tantas mudanças no cenário atual, Santomé (2013) aponta algumas 

revoluções que marcam o século XXI. Podem-se mencionar aqui três relacionadas à temática 

do presente estudo, sendo: 1. Revolução nas tecnologias da informação e comunicação; 2. 

Revolução nas comunicações; e 3. Revolução científica.  

No que tange à ‘‘revolução nas tecnologias da informação e comunicação’’, 

Santomé (2013) ressalta a aparição da nova linguagem digital, com uma vasta possibilidades 

de acesso à informação, sendo este um dos grandes benefícios dessa revolução, pois permite o 

suporte de materiais eletrônicos, a hipertextualidade e a construção de hiperlinks, ou seja, há 

um enriquecimento de qualquer texto combinando material escrito, com vídeos, fotos, áudios, 

enfim, uma gama de possibilidades, além do que estas novas tecnologias da informação e 

comunicação permitem o acesso com maior facilidade a uma quantidade de diferentes fontes, 

suportes e documentos, ou seja a uma multimodadalidade. Ao refletir sobre estas questões, e a 

sua proporção, fica claro que desenvolver habilidades neste conceito é um conhecimento 

necessário, para participação ativa em sociedade, é fundamental compreender e desenvolver tal 
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competência na atualidade, pois ‘‘todavia, como toda tecnologia, ao mesmo tempo em que nos 

mostram este enorme potencial, deixam deslocados, perdidos e isolados aqueles grupos e 

aquelas pessoas que não as incorporam em seus hábitos cotidianos’’ (SANTOMÉ, 2013, p. 16). 

Ainda sobre a ‘‘revolução nas tecnologias da informação e comunicação’’, 

Santomé (2013) aponta que, na educação, as novas tecnologias proporcionam outras formas de 

comunicar, organizar, aprender e obter informações, e de se relacionar com outros, sendo que 

as novas tecnologias oferecem inúmeras possibilidades de acesso a diferentes fontes de 

informação, e mais, o domínio dessas tecnologias torna-se cada vez mais crucial, ao ponto que 

a vida atual exige não apenas o como obter informação, mas também, por sua vez, passar a 

fazer parte da cadeia de criação de novos conhecimentos, com produções e trocas de materiais. 

Pode-se aqui fazer um diálogo com os conceitos já apresentados de multiletramento, e refletir 

acerca da necessidade de desenvolver competências e habilidades nos estudantes para tal 

apontamento, ou seja, a fim de dominar a retórica das linguagens que estruturam o ambiente 

virtual, e esteja apto a linguagem digital do atual mundo contemporâneo.  

Para concluir esta primeira ‘‘revolução nas tecnologias da informação e 

comunicação’’, apontada por Santomé (2013),é ressaltado ainda o papel do professor, 

considerando que as novas tecnologias oferecem, aos docentes, novas possibilidades para 

enriquecer o trabalho em sala de aula, que motivem os estudantes e estimulem a participação e 

interação, sendo assim é preciso ‘‘formar professores que, ao mesmo tempo em que se 

responsabilizam por capacitar as pessoas para se mover com autonomia e responsabilidade 

nesses novos ambientes, se esforcem em compartilhar suas experiências e aprendizados com 

outros colegas em colaboração’’ (SANTOMÉ, 2013, p. 23). Neste contexto, é essencial refletir 

o papel da figura do professor, que é um mediador de todo processo, um elo, uma ponte entre 

o uso das tecnologias da informação e comunicação e a aquisição de conhecimento para 

formação do aluno.  

A segunda revolução, apontada por Santomé (2013), é a revolução nas 

comunicações, marcada pela facilidade de comunicação física e virtual, que abre espaço para 

um universo de oportunidades de interação, colaboração e aprendizagem, e com a expansão das 

redes de internet o planeta se converteu a uma aldeia global. No entanto, não basta apenas ter o 

acesso as diferentes ferramentas digitais, para ter o domínio das variadas comunicações, pois 

‘‘na realidade nenhuma tecnologia pode eliminar diferenças entre as pessoas com maior 

bagagem cultura, e que, portando, sabem como tirar melhor partido destas máquinas, e aquelas 

que têm pior formação e mais dificuldades para a utilização destes dispositivos tecnológicos’’ 

(SANTOMÉ, 2013, p. 31). Neste contexto, os aparelhos que permitem essa gama de 
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comunicação, ficam restritos ao resto de suas funções, ou seja, é necessário capacitação para o 

domínio e a habilidade de acesso à informação, em um contexto de formação para o 

desenvolvimento desta competência, pois é fato que: 

 

as tecnologias da informação e comunicação abrem as portas a um mundo com 

inúmeras possibilidades e oportunidades. Não resta dúvida de que elas permitem um 

melhor e mais rápido acesso à informação, melhores possibilidades de divulgar 

informações produzidas por qualquer pessoa, de compartilhar informações e 

trabalhar em equipe, evitando as distâncias espaciais e temporais (SANTOMÉ, 2013, 

p. 32). 

 

O autor ainda ressalta que um dos frutos interessantes desta revolução é eclosão 

das comunidades virtuais, e que, de certa forma, modifica as relações interpessoais, pois as 

redes permitem interagir com pessoas de diferentes origens, culturas e formação; assim, essa 

virtualidade possibilita a criação de novos ambientes de aprendizagem, por meio de debates e 

trocas de opiniões, formando uma mentalidade mais vigilante e crítica. Esta revolução tem 

relação direta com uma formação que prepare o aluno para uma sociedade interconectada. Para 

Leal (2022), isso se define como a capacidade que um indivíduo entenda que vivemos em um mundo 

interconectado e interdependente, além da capacidade de usar esse conhecimento que atualmente é 

global, para interagir, comunicar e participar em uma variedade de papéis e contextos internacionais. 

Neste cenário Santomé (2013) aponta mais uma vez a relevância do papel do 

professor, voltado para uma prática que vise aprender as possibilidades destes recursos e sua 

aplicação na realidade, através de um trabalho direcionado as metodologias didáticas ativas e 

reflexivas. É necessária uma formação integral, para alunos que sejam multiletrados, com 

competência informacional, para atuar em sociedade, educando estudantes para uma leitura 

crítica do mundo, compreendendo de fato as vantagens, os erros e os riscos da informação 

contida nas redes. Trata-se de educar para atual realidade que estamos vivendo, ou seja: 

 

Essa revolução na comunicação também impõe demandas inovadoras nas 

instituições escolares, como é a necessidade de que os cidadãos sejam educados por 

meio das múltiplas alfabetizações imprescindíveis para utilizar de uma maneira 

avançada e crítica as inovações tecnológicas que a revolução digital está gerando. 

[...] 

Educar estando consciente da atual revolução nas comunicações requer não somente 

adquirir novas linguagens que permitem saber se servir das possibilidades dessas 

novas tecnologias, mas também estar consciente das dimensões sociopolíticas das 

comunicações e dos saberes que são gerados destes novos cenários. (SANTOMÉ, 

2013, p. 42). 

 

 

Diante do exposto no estudo, em relação à formação para cidadania global e aos 

apontamentos de Santomé (2013), em relação à revolução nas comunicações, é válido 
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considerar que as práticas no contexto escolar não podem estar desvinculadas da formação 

crítica e ética, com práticas de ensino compostas pelos diversos aspectos dos letramentos e 

multiletramentos, especialmente na proposta do Ensino Médio. Assim, o papel da escola é 

provocar e estimular reflexões em sala de aula, que contribuam para o desenvolvimento do 

estudante, promovendo uma atitude crítica em relação aos conteúdos e à multiplicidade de 

ofertas midiáticas e digitais presentes nas redes, e consequentemente, desenvolvendo habilidade 

e competências para o uso cada vez mais democráticos das tecnologias e para uma participação 

mais consciente na cultura digital. 

O autor também menciona a terceira revolução, a revolução científica, 

vislumbrada atualmente pelo ‘‘paradigma da complexidade que reúne especialistas de diversas 

disciplinas e áreas do conhecimento que propõem a peremptoriedade de adotar novos marcos 

teóricos, metodológicos e, consequentemente, uma nova epistemologia’’(SANTOMÉ, 2013, 

p.45). Assim, a partir desta nova visão, é possível compreender melhor toda complexidade que 

observamos no mundo, em busca de novas respostas e explicações e avaliar novos modelos de 

intervenção que sejam mais eficazes em todos os âmbitos da sociedade. Como caracteriza o 

autor, é necessário um novo olhar, desvinculado de conhecimentos engessados e colocar em 

dúvida saberes já existentes, para que surjam novos campos de conhecimento, cada vez mais 

interdisciplinares, pois os saberes precisam colaborar entre si, uma vez que as soluções dos 

problemas exigem atuações bem planejadas, e para isso é necessária uma visão holística do 

todo.  

Para Santomé (2013), este conhecimento interdisciplinar que está se construindo 

na atualidade vislumbra um sistema educacional capaz de educar para aprender a se mover e 

ensinar a conviver com incertezas dos saberes, para que assim desenvolva curiosidade 

intelectual para pesquisar e aplicar conhecimentos agregados a tecnologias. Diante destas 

questões ao tratar desta revolução, o autor traz também uma preocupação, no que se refere à 

cautela com a utilização do poder em relação ao conhecimento, sendo necessário refletir que a 

revolução científica pode gerar consequências para avanços positivos, mas também interesses 

como o desenvolvimento de armas vinculadas a destruição. Neste cenário é essencial pensar 

nas questões voltadas a formação do indivíduo elencando as questões humanas, que estejam 

preocupadas com a formação integral, ou seja, são relevantes ‘‘modelos de ensino e 

aprendizagem que ajudem as crianças a serem mais reflexivas, a saberem julgar e avaliar as 

tarefas e estratégias que estão envolvidas; uma educação que promova a cooperação e o trabalho 

em equipe, e que torne rotina pensar nos demais’’ (SANTOMÉ, 2013, p. 51). 
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Pode-se destacar, diante do exposto, uma relação muito próxima entre estas 

revoluções e a educação, que deve priorizar o desenvolvimento de habilidades que atendam a 

estas novas proposições, trata-se de trabalhar as competências globais. Para Leal (2022), a 

competência global se conceitua como um relevante objetivo de aprendizagem, desde a sua 

inclusão no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), que oferece 

informações sobre o desempenho dos estudantes na faixa etária dos 15 anos, e seus resultados 

permitem que cada país avalie os conhecimentos e as habilidades adquiridos por eles. O 

programa é elaborado por especialistas da educação em âmbito mundial, e visa averiguar se os 

estudantes conseguem colocar em prática o conhecimento trabalhado na escola (INEP, online, 

2022). Neste contexto, para Leal (2022), competência global é conceituada como: a capacidade 

de examinar de forma global, as questões interculturais, para compreender e apreciar diferentes 

perspectivas com base no respeito aos direitos humanos, e as diferentes culturas, agindo para o 

bem-estar coletivo e o desenvolvimento sustentável. 

Assim, para Leal (2022),  a educação baseada em competências implica uma 

mudança profunda na forma como educação é compreendida, e deve refletir questões 

necessárias para as gerações futuras e a capacidade de gerenciar um mundo em rápida mudança, 

que permita ao estudante agir de forma autônoma, usar ferramentas interativamente e interagir 

em grupos; ainda segundo a autora, as competências são definidas como os recursos essenciais 

e fundamentais para que as pessoas se adaptem à economia do conhecimento e assim se tornem 

indivíduos competentes e capazes de analisar questões locais e globais, compreendo e 

aproximando as perspectivas e visões mundo e interagindo com pessoas diferentes, respeitando 

as variadas culturas e agindo com responsabilidade para a sustentabilidade, desenvolvimento e 

bem-estar coletivo, ou seja, formados para uma cidadania global, e para isso é necessário uma 

educação que priorize tais questões.  

É também o que Nussbaum (2015) destaca, ao refletir sobre  o papel das escolas 

e como elas podem e devem fazer para criar cidadãos para uma democracia saudável , e aponta 

pontos como: desenvolver a capacidade nos estudantes de ver o mundo na perspectiva do outro, 

principalmente do menos favorecidos; ter senso de cooperação e reciprocidade; desenvolver a 

capacidade de empatia e de se preocupar com os problemas dos outros; incentivar atitudes de 

respeito e tolerância em relação a grupos religiosos, de etnia, deficientes, ente outros; promover 

sentimentos de responsabilidade e pensamento crítico, não se esquecendo da necessidade de 

compreender todo um contexto em que o estudante está inserido, sendo social, o local e suas 

problemáticas. 
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Ainda segundo, Nussbaum (2015), uma das maneiras de tornar os estudantes 

mais atuantes é transformar o espaço da sala de aula em um espaço do mundo real, debatendo 

problemas reais da sociedade e refletindo acerca de possibilidades de solução. Além disso, 

explorar a questão da cidadania, através de projetos voltados a problemas reais da sociedade, 

pois o fato é que a tarefa de ensinar a ser um cidadão global bem informado é uma empreitada 

imensa, e merece atenção. Ou seja: 

 

a educação para cidadania global é um tema vasto e complexo que precisa incluir as 

contribuições da história, da geografia, dos estudos culturais interdisciplinares, da 

história do direito e dos sistemas políticos e do estudo da religião – todos interagindo 

entre si, e todos agindo de modo cada vez mais sofisticados à medida que os alunos 

amadurecem’’ (NUSSBAUM, 2015, p. 87). 

 

Diante deste contexto, é imprescindível refletir sobre o papel relevante voltado 

para formação dos jovens, que cursam os últimos anos da educação básica e estão despertos a 

trilhar novos caminhos na busca continua de desenvolvimento pessoal e profissional. Assim, 

Nussbaum (2015) destaca ainda que o estudante, ao chegar à universidade, precisa  desenvolver 

suas capacidades como  cidadãos do mundo, de forma sofisticada, pois assim como o 

desenvolvimento do raciocínio crítico, o ensino voltado para formação de cidadão do mundo 

de fazer parte estruturante de todo ensino da educação básica, e principalmente nos últimos 

anos desse processo os alunos devem adquirir um sólido conhecimento capaz de estimular e 

aprimorar a capacidade de perceber o mundo através do olhar de outra pessoa. 
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5 EM BUSCA DO CONTEXTO NA PRÁTICA: para além das discussões 

acadêmico-teóricas as práticas 
 

 

O objetivo desta seção é apresentar um levantamento atual do conhecimento 

sobre práticas pedagógicas, ações e projetos desenvolvidos por docentes e rememorados por 

estudantes, no contexto atual, a fim de verificar como está a produção de conhecimento 

científico que contribui para as discussões da investigação trazida aqui.  

Assim, a metodologia do estudo será explanada durante esta seção. Para 

Knechtel (2014), entende-se por metodologia o caminho referente ao pensamento a prática 

exercida na realidade, assim a metodologia inclui a teoria da abordagem (método), os 

instrumentos que operacionam o conhecimento (técnicas), e toda a criatividade e reflexão do 

pesquisador, assim a metodologia é algo a mais do que procedimentos, são técnicas, pois inclui 

concepções teóricas articuladas a realidade e seus efeitos.  

O estudo atende à linha de pesquisa do programa “Desenvolvimento Social e 

Políticas Públicas”, refletindo questões que envolvem educação e ensino correlacionadas com 

a constituição da cidadania, já debatidos nos contextos acadêmico e teórico, considerando que 

para uma cidadania global é necessário também uma sociedade com desenvolvimento 

sustentável, e para isso, é relevante um olhar ao ensino, com práticas que propiciem a formação 

integral do aluno.  

O estudo elenca apontamentos sobre práticas pedagógicas voltadas ao 

multiletramento, que atendem a políticas públicas com a BNCC e o Currículo Paulista, em um 

novo formato para o Ensino Médio, na formação dos estudantes, e em busca de uma educação 

de qualidade como almejado na meta 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

É apresentada, no decorrer do estudo, uma reflexão sobre as práticas pedagógicas voltadas para 

o Ensino Médio, na aquisição das diferentes linguagens, sendo elas verbal, imagética, sonora, 

digital e outras, que possibilita, aos estudantes, inserirem-se no mundo, na condição de cidadãos 

globais e atuar no entorno em que vive. É apresentado, neste contexto, o seguinte problema de 

pesquisa: quais as contribuições de práticas pedagógicas no Ensino Médio que relevam o 

multiletramento, por meio do uso de tecnologias, para formação da cidadania global em 

contexto de desenvolvimento sustentável? 

Para tal questão, foi elencado como objetivo geral: analisar práticas pedagógicas 

no Ensino Médio, relacionadas ao uso do multiletramento, com vistas à formação do cidadão 

global, para um contexto de desenvolvimento sustentável. 
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É válido ressaltar que os tipos de pesquisa do trabalho podem ser então definidos 

quanto aos procedimentos: uma pesquisa bibliográfica, histórica e documental; quanto aos 

objetivos, será descritiva e explicativa; e quanto à abordagem será qualitativa. Como descrito 

na tabela abaixo: 

 

Tipos de pesquisa 

 

 

Quanto aos procedimentos  

 

-Pesquisa bibliográfica 

-Pesquisa histórica 

-Pesquisa documental 

 

Quanto aos objetivos  

 

-Pesquisa descritiva 

-Pesquisa explicativa 

Quanto à abordagem - Qualitativa 

 

 

Participantes da pesquisa de campo / Instrumento coleta de dados  

 

Coleta 1 

 

- Professores do Ensino Médio – 

Participantes da escola particular 

(entrevista semiestruturada) 

Coleta 2 

 

- Estudantes do 1º ano do Ensino Médio  - 

Participantes da escola particular 

(grupo focal – roteiro estruturado) 

 

 

Abordagem de análise de dados 

 

 

Abordagem Qualitativa 

- Análise de conteúdo (categorias serão 

construídas, para posteriormente subsidiar 

um plano propositivo de práticas 

pedagógicas, por meio do multiletramento) 

 

Foi realizado, inicialmente, um levantamento bibliográfico e uma revisão da 

literatura. Para Gil (2017), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida, a partir de material já 

elaborado, considerando assim, os livros e artigos científicos. 

Nesse contexto, os dados para realização do estudo, que subsidia a análise dos 

dados, foram obtidos em livros, artigos acadêmicos, revistas etc.; abordando autores como Rojo 

(2012,2013), Dudeney (2016), para tratar de ensino de práticas com as multiletramento. Em 

relação ao desenvolvimento, desenvolvimento sustentável e cidadania global, consideram-se os 

estudos de Sen (2010), Nussbaum (2009), pesquisas e publicações da ONU (2015) e outros; 
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para tratar do novo Ensino Médio  e práticas pedagógicas serão abordados as legislações e 

documentos como Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Currículo Paulista etapa 

Ensino Médio ; para abordar os conceitos de Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação, serão elencados os estudos nas perspectivas de Lévy (1999), Castells (1999), 

Martino (2015), dentre outros; sobre políticas públicas, discutem-se os estudos de Secchi 

(2014);  sobre a formação inicial e continuada de professores em práticas pedagógicas para o 

Ensino Médio  será apresentada a Resolução nº 1/2020, além de estudos sobre metodologias 

ativas de Filatro (2018), Moran (2015) e as correlações sobre currículo e prática escolar nas 

concepções de Sacristán (2013, 2017) e Santomé (2013). A pesquisa considerou os aspectos 

históricos da educação em nosso país; o conceito do multiletramento e Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação – TDICs, e o efeito do domínio das linguagens, para atuação do 

indivíduo em sociedade; questões sobre desenvolvimento sustentável, educação e cidadania 

global, além de estudar sobre a proposta do novo Ensino Médio  no Brasil, refletindo a questão 

da formação inicial e continuada de professores, em práticas pedagógicas para esta modalidade 

de ensino, metodologias ativas e o currículo e práticas educacionais.  

Destaca-se que a presente investigação posiciona-se teoricamente, a partir dos 

conceitos de cidadania global. Como definido por Lourenço (2018), o conceito de cidadania 

global, é algo complexo, mas que pode ser entendido como um sentimento de pertença do 

indivíduo a uma comunidade e nas formas de relação com o outro, com o meio que vive, e com 

o meio ambiente, que considera e defende valores socias, de justiça, igualdade e direitos 

humanos. Ou seja, um cidadão global é alguém que está consciente do mundo à sua volta, e 

assume o compromisso de suas responsabilidades com a sociedade. Além disso, é o indivíduo 

que possui capacidades crítica de reflexão, negociação e colaboração, porém respeitando 

sempre toda diversidade social e cultural, e que contribui na construção e manutenção de um 

mundo mais equitativo e sustentável. Ainda segundo a autora, a cidadania global pode ser 

definida como um novo modelo de cidadania, que considera a relevância da participação 

responsável de cada ser, seja em nível local e/ou global voltada para o bem comum. 

Ainda de acordo com o exposto, Nussbaum (2009) destaca a questão da 

cidadania global e as correlações com a formação do estudante, na qual uma educação para o 

desenvolvimento humano de uma cidadania global responsável deve priorizar, em primeiro 

lugar, a promoção do desenvolvimento humano dos estudantes, além de promover a 

compreensão dos alunos de que os objetivos do desenvolvimento humano são para todos, e 

estão correlacionados com metas inerentes à própria concepção de uma sociedade mais justa, 

na qual o indivíduo tem a capacidade de fazer escolhas, inclusive políticas que promovam o 
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bem-estar coletivo. Nesse contexto, o presente estudo posiciona-se teoricamente, partindo das 

concepções teóricas de Sen (2010), Nussbaum (2009), além de pesquisas e publicações da ONU 

(2015), que destacam a relevância da cidadania global na formação de indivíduos mais 

responsáveis e ativos para o bem comum, promovendo assim o empoderamento de cidadãos, 

assumindo seu papel na sociedade, na busca de soluções para problemas locais e globais.  

Destaca-se também, que a pesquisa tem caráter documental, com consultas a 

documentos, leis e resoluções que tratam educação e políticas públicas, sendo que a análise 

documental ‘‘é outro tipo de estudo descritivo que fornece ao investigador a possibilidade de 

reunir uma grande quantidade de informação sobre leis estaduais de educação, processos e 

condições escolares, planos de estudo, requisitos de ingresso, livros-texto etc’’ (TRIVIÑOS, 

1987, p. 111). 

Para a abordagem de dados, reunidos em pesquisa de campo, selecionou-se uma 

abordagem qualitativa que, para Minayo (2000), trata do universo de aspirações, valores e 

atitudes, contribuindo para a compreensão de certos fenômenos sociais de relevância no aspecto 

subjetivo. 

Assim, optou-se por uma pesquisa qualitativa, que fará uma análise dos 

fenômenos apresentados nos dados, visando alcançar aos objetivos propostos. A pesquisa 

qualitativa contribuirá para busca da visão do sujeito, em meio a sua realidade. Assim como 

referência o pensamento de Demo:  

 

O analista qualitativo observa tudo o que não é dito: os gestos, o balançar da cabeça, 

o meneio do corpo, o vaivém das mãos, a cara de quem fala ou deixa de falar, porque 

tudo pode estar imbuído e expressar mais do que a própria fala. Pois a comunicação 

humana é feita de sutilezas, não de grosserias. Por isso é impossível reduzir o 

entrevistador a objeto (2001, p. 34). 

 

É válido destacar que a pesquisa qualitativa responde à questão muito particular, 

e muito voltada para as ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, ou seja, trabalha com o universo de significados, motivos, crenças, e atitudes, em 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2002). 

O estudo também é caracterizado quanto aos seus objetivos como descritiva, 

para Triviños (1987) a maioria dos estudos que se realizam no campo da educação são de 

natureza descritiva. E, para o autor, o foco essencial destes estudos tem relação com o desejo 

de conhecer a comunidade, suas características, seus agentes, suas escolas, seus professores, 

sua educação, sua preparação para o trabalho, suas crenças, seus valores, os problemas 
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educacionais, as reformas curriculares, as metodologias de ensino, a qualidade de ensino, o 

mercado ocupacional, os problemas dos estudantes etc. Assim, o estudo descritivo pretende 

descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade pesquisada. Nesse sentido, a pesquisa 

descritiva atende aqui a finalidade de delinear o contexto prático da escola. 

Além disso, foi realizada uma pesquisa de campo, em uma escola da rede privada 

da cidade de Franca-SP, que atende ao novo formato de Ensino Médio, proposto na BNCC, na 

qual foram coletados dados com estudantes do Ensino Médio, em meio remoto, devido ao 

cenário pandêmico, garantindo a segurança dos participantes e, de acordo com a aprovação do 

comitê de ética para observar os efeitos dos ensinamentos voltados ao multiletramento, para 

atuação em cidadania global. Destaca-se, que as coletas e dados foram submetidos a aprovação 

pelo comitê de ética em pesquisa, com parecer consubstanciado e Certificado de Apresentação 

de Apreciação Ética nº 49210821.3.0000.5384 (Apêndice F). 

Sendo assim, foram realizadas também entrevistas com professores do Ensino 

Médio, em meio remoto, para relatarem a percepção sobre a formação de jovens no uso das 

diversas linguagens e a correlação com o mundo do trabalho e com o mundo. Para este estudo, 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com o segmento de docentes, que propõe uma 

reflexão sobre o sujeito e a sua realidade, para o reconhecimento da coletividade e a verificação 

de novas possibilidades durante os estudos elencados. Na perspectiva de Minayo (2002), em 

geral as entrevistas podem ser estruturadas com perguntas previamente formuladas, ou não-

estruturadas, abordando livremente o tema proposto, ou seja, correspondendo ao fato de serem 

mais ou menos dirigidas, ou a entrevista que se articula essas duas modalidades, caracterizando-

se como entrevistas semiestruturadas. É relevante destacar também que:  

 

A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através dela, o 

pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais. Ela não significa 

uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de coleta dos 

fatos relatados pelos atores, enquanto sujeito-objeto da pesquisa que vivenciam uma 

determinada realidade que está sendo focalizada, suas formas de realização podem ser 

de natureza individual e/ou coletiva (MINAYO, 2002, p. 12). 

 

Em relação aos participantes da pesquisa de campo e instrumentos de coleta de 

dados, foram realizados os seguintes passos: coleta 1, foram convidados de forma voluntária 6 

professores que lecionam no Ensino Médio da escola da rede privada mencionada 

anteriormente, que atende ao formato do novo Ensino Médio, destes, 5 acessaram o link da 

entrevista na data agendada. O procedimento previsto para o trabalho foi uma entrevista 
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semiestruturada, para relatar a percepção sobre a formação de jovens no uso das diversas 

linguagens e a correlação com o mundo do trabalho e com o mundo, de maneira geral.   

Sendo a pesquisa de cunho qualitativa e a entrevista semiestruturada, Triviños 

(1987) ressalta que este formato é um dos principais meios para o pesquisador para realizar a 

coleta de dados. E aponta que se pode entender por entrevista semiestruturada, aquela que parte 

de certos questionamentos básicos, são apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, o que gera novas 

hipóteses em relação à problemática, que vão surgindo à medida que se recebem as respostas 

do participante da pesquisa. Corroborando com o exposto, Gil (2019) destaca também que esta 

modalidade de entrevista ‘‘tipicamente refere-se às entrevistas abertas, em que as perguntas são 

previamente estabelecidas, mas não são oferecidas alternativas de resposta. Os entrevistadores 

podem respondê-las livremente’’ (GIL, 2019, p. 136).  

Na coleta 1, a entrevista aconteceu, por meio remoto e com a autorização para 

gravação, na Plataforma Zoom. Vale destacar que a autorização aconteceu via formulário do 

Google Forms (Apêndice A). Durante a entrevista, o professor fornecia informações como: 

idade, sexo, disciplina e séries que leciona. Em seguida era apresentado, ao participante, o título 

da pesquisa, alguns conceitos sobre a temática e aplicado o roteiro de entrevista semiestrutura 

(Apêndice D). 

Para a coleta 2, 18 estudantes do 1º ano do Ensino Médio da mesma instituição 

de ensino, de forma voluntária demonstraram interesse diante a temática da pesquisa, para 

participação através de grupo focal com roteiro estruturado (Apêndice E). Na data agendada 

para realização da entrevista, 12 alunos acessaram o link para participação. Neste contexto, o 

grupo focal é caracterizado como uma técnica que permite a realização de entrevistas com o 

grupo, baseada na comunicação e na interação. Para Ressel et al (2008), os grupos focais são 

grupos de discussão que dialogam sobre um tema em particular, ao receberem estímulos 

apropriados para o debate, trata-se de uma técnica com características próprias, principalmente 

pelo processo de interação grupal, que é uma resultante da procura de dados. Assim, a entrevista 

aconteceu por meio remoto, na Plataforma Zoom, com a autorização para gravação. A 

autorização aconteceu via formulário do Google Forms, sendo o termo de consentimento dos 

responsáveis, pois os participantes são menores (Apêndice B) e um termo assentimento do 

estudante (Apêndice C). O estudo, através da ferramenta grupo focal, teve como intuito analisar 

o impacto de práticas pedagógicas no Ensino Médio, com vistas à formação do cidadão global, 

para um contexto de desenvolvimento sustentável.  
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As duas formas apresentadas de coleta de dados foram gravadas e as partes 

usadas para estudo serão transcritas, a pesquisa que atende a abordagem qualitativa fez o uso 

de entrevistas observando a fala e expressões dos participantes, no contexto deste estudo é 

relevante destacar que: 

 

[...] o processo da pesquisa qualitativa não admite visões isoladas, parceladas, 

estanques. Elas se desenvolvem interação dinâmica retroalimentando-se, 

reformulando-se constantemente, de maneira que, por exemplo, a Coleta de Dados 

num instante deixa de ser tal e é Análise de Dados, e esta, em seguida, é veículo para 

nova busca de informações. As ideias expressas por um sujeito numa entrevista, verbi 

gratia, imediatamente analisadas e interpretadas, podem recomendar novos encontros 

com outras pessoas ou a mesma, para explorar profundamente o mesmo assunto ou 

outros tópicos que se consideram importantes para o esclarecimento do problema 

inicial que originou o estudo. Não obstante o que anteriormente foi expresso, a Coleta 

e a Análise de Dados são tão vitais na pesquisa qualitativa, talvez mais que na 

investigação tradicional, pela implicância nelas do investigador, que precisam de 

enfoques aprofundados, tendo presente, porém, o que acabamos de ressaltar: seu 

processo unitário, integral (TRIVIÑOS, 1987, p. 137). 

 

 

É relevante destacar que a linguagem observada nas entrevistas não é um meio 

neutro de refletir ou descrever o mundo na concepção dos professores e estudantes, pois a 

linguagem analisada no estudo tem importância central na construção da pesquisa e, a partir 

deste cenário, correlacionar com a teoria, e propor um plano reflexivo de trabalho em relação 

as práticas pedagógicas em multiletramento, para o desenvolvimento sustentável e formação 

para cidadania global. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 

Na realização da coleta de dados, foram aplicadas entrevistas com 5 professores 

que lecionam em diferentes disciplinas do Ensino Médio, da instituição particular mencionada 

no estudo e 12 alunos que cursam o Ensino Médio da mesma instituição. O convite se deu com 

autorização da diretora da escola e coordenadora pedagógica, através de contato por telefone, 

posteriormente após autorização e consentimento para participação da pesquisa foram 

montados grupos pelo whatsapp de professores e alunos, facilitando assim o agendamento da 

coleta de dados e por segurança, considerando o atual cenário pandêmico.  

A tabela 1 traz informações dos professores participantes da pesquisa, 

identificados pelo acrônimo ‘‘P’’, apresentando dados como: idade, sexo, nível de ensino que 

atua, disciplina que leciona e tempo de atuação. 
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Tabela 1 – Perfil dos professores participantes da pesquisa 
 

IDADE 

(anos) 

SEXO NÍVEL DE 

ENSINO EM QUE 

ATUA 

DISCIPLINA 

QUE 

LECIONA 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO (anos) 

P 1  36 Masculino Ensino Médio  Filosofia e 

Sociologia  

10 anos  

P 2 47 Masculino Ensino Médio  Geografia geral 

e do Brasil  

19 anos 

P 3 39 Masculino Fund. II e Ensino 

Médio  

Física 16 anos 

P 4 37 Feminino Ensino Médio  Estudos 

avançados em 

História e 

Itinerários 

Formativos e 

Projeto de Vida 

17 anos 

P 5 38 Masculino Fund. II e Ensino 

Médio  

Educação 

Física 

17 anos 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

 

A tabela 2 traz informações dos alunos participantes da pesquisa, identificados 

pelo acrônimo ‘‘A’’, apresentando dados como: idade, sexo e série. 

Salienta-se que foram selecionados somente estudantes do Ensino Médio e do 1º 

ano, porque são os primeiros estudantes submetidos ano Novo Ensino Médio. 

 

 

Tabela 2 – Perfil dos estudantes participantes da pesquisa 

 ALUNOS IDADE (anos) SEXO SÉRIE 

A 1  16 Masculino 1º Ensino Médio   

A 2 15 Feminino  1º Ensino Médio   

A 3 16 Feminino  1º Ensino Médio   

A 4 15 Feminino  1º Ensino Médio   

A 5 15 Feminino  1º Ensino Médio   

A 6 15 Feminino  1º Ensino Médio   

A 7 15 Feminino  1º Ensino Médio   

A 8 15 Feminino  1º Ensino Médio   

A 9 16 Feminino  1º Ensino Médio   

A 10 15 Feminino  1º Ensino Médio   

A 11 15 Feminino  1º Ensino Médio   

A 12 15 Feminino  1º Ensino Médio   

Fonte: elaborada pela pesquisadora. 
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5.2. NA ESCOLA PARTICULAR: a proposta do Chromebook – como se aplica. 

 

 

O presente subtítulo aborda os aspectos relacionados à estrutura do novo Ensino 

Médio na escola particular pesquisada referente a este estudo. Trata-se de uma escola da rede 

particular do munícipio de Franca-SP, que atende ao novo formato do Ensino Médio, 

mencionados nos documentos citados no estudo – BNCC e CPEM, além de desenvolver uma 

proposta com uso do Chromebook, ‘‘uma nova geração de computadores que usam a tecnologia 

de maneira mais intuitiva, com um sistema operacional desenvolvido especialmente para ser 

usado na educação’’ (SOMOS EDUCAÇÃO, 2021, online). Trata-se de uma ferramenta 

pedagógica que possibilita o acesso a uma plataforma de ensino.  

A escola atende, no ano de 2021, um total de 238 alunos matriculados no Ensino 

Médio, e todos fazem uso do Chromebook, durante as aulas e rotina de estudos. Trata-se de 

uma ferramenta que possibilita, ao aluno, o acesso simultâneo a uma plataforma de ensino, no 

qual é disponibilizado uma gama de possibilidades, em tópicos como: aulas digitais, atividades 

complementares, cadernos digitais com todo conteúdo direcionado ao aluno, banco de questões 

com atividades e materiais complementares, tutorial pedagógico e materiais para tirar dúvidas 

e apoiar os estudos da série, acompanhamento do desempenho escolar do aluno, envio de 

atividades e trabalhos de forma digital, um canal de comunicação escolar para envio de 

mensagens, e aulas particulares online como complemente do conteúdo trabalhado.  

Os estudantes conduzem seus estudos, a partir desta ferramenta, que possibilita 

também o acesso a internet, ampliando ainda mais as possibilidades de pesquisas e interações 

em sala de aula, além de acompanhar todo conteúdo de forma digital, com recursos que 

possibilitam ao aluno inserir tópicos de marcação e anotações relevantes da aula, juntamente 

com o professor.  

O uso desta ferramenta está vinculado ao sistema de ensino adotado pela 

instituição que acredita que, em um contexto de transformações cada vez mais complexas e 

velozes, a educação precisa avançar, sendo então necessário incorporar a Escola Digital no 

processo pedagógico e na rotina escolar, e visa assim a conectar alunos e professores, por meio 

de uma plataforma com conteúdo pedagógico totalmente digital. ‘‘A solução se baseia no 

impacto da plataforma educacional Plurall, que se tornou a maior ferramenta utilizada pelas 

escolas no Brasil durante o regime remoto’’ (SOMOS EDUCAÇÃO, 2021, online). 

Através desta ferramenta, alunos e professores têm acesso ao material didático 

digital e interativo, além de conteúdos e exercícios personalizados pelo professor, tarefas, 
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simulados e provas diagnósticas, vídeos, animações, ferramentas colaborativas, e também 

relatórios de desempenho e acompanhamento da aprendizagem.  

De acordo com a plataforma de ensino adotada, para integrar tecnologia e ações 

didático-pedagógicas, de maneira estruturada, potencializando a qualidade do ensino, é 

fundamental que educadores e estudantes tenham acesso a um dispositivo adequado, pensado 

especialmente para as práticas educativas e considerando as particularidades da rotina escolar, 

por este motivo, o uso do Chromebook, que intensifica a aprendizagem habilitada a tecnologia 

(SOMOS EDUCAÇÃO, 2021, online). Neste contexto, é possível vislumbrar o que a própria 

BNCC apresenta em seu documento em relação ao uso das tecnologias digitais da informação 

e comunicação, e a necessidade cada vez mais crescente em desenvolver habilidades e 

competências em seu uso, formando assim cidadãos multiletrados.  

Neste contexto, é essencial compreender que para se atingir de forma efetiva as 

habilidades previstas na BNCC e a proposta de inovação apresentada pelo novo Ensino Médio, 

as aulas expositivas não podem ser o único recurso adotado dentro de sala de aula, é necessário 

um trabalho com metodologias ativas, no qual o pressuposto consiste em elaborar práticas 

pedagógicas híbridas, que agregam diferentes maneiras de abordar um tema com os alunos, 

despertando maior participação, interesse e protagonismo.  

Além disso, é válido destacar a questão da inovação, no uso de tecnologias 

educacionais presentes na BNCC, que determina as aprendizagens essenciais da Educação 

Básica, coloca a tecnologia como um fator fundamental do processo de ensino. E também 

é um dos pilares da BNCC, inclusive, sobre a cultura digital e a forma como deve ser inserida 

na aprendizagem. Diante deste cenário, o documento apresenta entre as 10 Competências 

Gerais definidas no documento, uma diretamente relacionada ao uso da tecnologia: 

 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva (BNCC, 2019, p. 9). 

 

Assim, diante da proposta da Instituição aqui mencionada, que atende ao formato 

do novo Ensino Médio, além da utilização de ferramentas digitais, é possível refletir acerca de 

quais as contribuições de práticas pedagógicas que relevam o multiletramento, por meio do uso 

de tecnologias, para uma formação para cidadania global em contexto de desenvolvimento 

sustentável. Formação esta que atenda os anseios dos alunos e esteja adequado a atual 

sociedade, cada vez mais dinâmica e exigente em relação ao uso de informação. 

https://www.somoseducacao.com.br/tecnologia-e-a-somos-educacao/
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Neste contexto, durante a pesquisa de campo, foi questionado, aos professores 

como eles observavam a questão do uso das novas tecnologias digitais na formação do aluno, 

e alguns docente trouxeram em pauta a utilização do Chromebook, e relataram:  

 

Nossa escola faz uso Chromebook, que é um notebook ligado a internet da escola, 

com alguns bloqueios de sites inapropriados, de modo que os alunos tenham acesso à 

internet durante a aula, não tem mais a apostila física, os alunos apenas entram na 

plataforma plural para acessar os materiais digitais, tem acesso a todas as disciplinas, 

e todas as séries do ensino médio. Alguns alunos gostam de anotar pontos importantes 

na agenda e outras utilizam a mesa digitalizadora, porque é uma geração que não usa 

muito o papel, e fazem anotações na apostila digital, fazem comentários para estudo, 

enfim. É uma adaptação também para os professores, pois ainda temos um ensino 

muito academicista, ainda mais com o vestibular, então estamos fazendo adaptações 

diárias, é um novo olhar sem dúvida. Para humanas por exemplo, como sociologia e 

filosofia com o digital é possível fazer muitas coisas diferentes, como uma aula 

invertida, mas é importante falar também que a demanda de trabalho de preparação 

de aula é maior, porque tem uma preparação pré aula, e o modelo que temos de aulas 

do ensino médio de 45 e 50 minutos, ainda é curto, o que interfere, porque ou explana 

conteúdo, ou termina a apostila ou abre para discussão, ou seja, tem que planejar bem 

a aula. Mas vejo que vem ocorrendo uma mudança, das décadas anteriores, mudou 

muita coisa, mas a essência ainda é a mesma, muito conteudista, é necessário mudar 

de fato. Hoje temos as ferramentas, e já vejo mudanças nesse sentido também, aos 

poucos, mas há mudanças. E ao inserir essas tecnologias no ensino, com essa 

ferramenta os alunos conseguem debater mais, pesquisar em tempo real, buscar 

conhecimento, é um ganho. (P1) 

 

Na escola um ponto importante é o acesso ao Chromebook, e não usam mais material 

impresso. Bem eu vejo dois lados, e algumas coisas me preocupam, perder de vez o 

costume de anotar no caderno, as questões motoras, da auto organização, a exposição 

a tela ficou maior, e a gente não pode deixar de pensar sobre isso, e por outro lado 

com a pandemia ela fez a educação desse as mãos para as tecnologias, deu um salto 

que precisava a muito tempo, porque nosso modelo escolar é do século XIX, os alunos 

do século XXI e nos professores do século XX, ou seja modelo escolar estava muito 

em defasagem das competências globais que precisam para atingir os alunos. Eu vejo 

que meus alunos do ensino médio tem muita facilidade com o uso dos celulares, e 

aplicativos mas se eu peço por exemplo para fazer um power point, um documento no 

word, formatar uma apresentação, eles tem dificuldade, muitos no início não tinham 

e-mail, dificuldades no uso da ferramenta, e isso vem melhorando, ou seja, a presença 

do Chromebook na sala mudou inclusive o meu perfil de prova, então agora nas provas 

eu peço para levar fone de ouvido, pois eu peço para analisar discursos políticos, 

trabalho com vídeos, inserindo assim outras linguagens e não só a escrita, então a 

tecnologia me favoreceu muito nesse sentindo, eu fiz muitos trabalhos práticos, que 

envolviam fotografias,  criação de posters, criação de e-book digital, ou seja nosso 

trabalho ganhou um outro formato. Tem professor que insere a tecnologia como 

acessório, não muda a forma de dar aula, continua de forma expositiva, joga o 

conteúdo no power point, e não é isso, porque inserir a tecnologia muda todo o 

contexto, ela precisa culturalmente transformar o contexto na sala de aula. A 

tecnologia é um grande ganho, mas o professor tem que se preparar para isso para 

uma mudança efetiva. Eu por exemplo na sala de aula com a minha disciplina mudei, 

faço muitas visitas virtuais, uso de QR Code para acessar lugares, museus, ou seja eu 

tive que reaprender a dar aula, algo que eu gosto muito, hoje tenho que ir além da 

linguagem escrita. (P4) 

 

Pode-se observar, nestes posicionamentos, um novo olhar na postura em sala de 

aula, tanto do aluno como do professor, ao inserir o Chromebook como uma ferramenta que faz 
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parte da rotina do estudante, e oferece uma gama de possibilidades. Amplia-se também o leque 

de aplicações de conteúdo dentro do contexto da sala de aula, o papel do professor é de 

reinventar suas práticas, em uma linguagem mais próxima ao mundo das tecnologias e que 

possibilite uma participação mais ativa do aluno. Outro ponto elencado foi a ocorrência da 

pandemia da Covid-19 e a correlação dessa com as tecnologias no contexto escolar ainda mais 

necessária, e mais uma vez professores e alunos foram buscando novas possibilidades de 

aprendizagem dentro da sala.  

O uso do Chromebook traz um ganho no processo de pesquisa e investigação em 

tempo real, durante a aula, mas é necessário também que o professor oriente no uso correto e 

como localizar uma informação confiável. Outro ponto mencionado é o aprendizado do aluno 

por programas que fazem parte desta ferramenta, é serão necessárias para sua formação.  

Além disso, há uma troca constante entre professor e aluno, ambos aprendendo 

juntos, reinventando-se e possibilitando uma aula mais próxima da realidade dos alunos. É 

necessário, como mencionado pelo professor (P1), engajamento na preparação das aulas, e isso 

se dá também com aperfeiçoamento e formação docente.  

 

 

5.3 ENTREVISTA PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO  

 

 

Parte da coleta de dados da pesquisa é direcionada a entrevista com professores 

do Ensino Médio. Mas antes de explanar sobre essa parte da coleta, é válido reforçar o conceito 

de pesquisa, assim de acordo com Knechtel (2014),  pesquisa é toda atividade da ciência com 

suas indagações sobre a realidade, e está vinculada ao pensamento e ação, de modo que é 

necessário também um ‘’problema’’, que tenha relação com a vida prática, que gera questões 

de investigações relacionadas a interesses socialmente condicionados, de modo que as respostas 

ao problema de pesquisa são vinculados a conhecimentos anteriores e criação de novos 

referenciais. 

Assim, para atingir as respostas do problema central da pesquisa, tem-se como 

coleta de dados a técnica de entrevista, neste âmbito segundo Knechtel (2014), a entrevista é 

uma técnica privilegiada de comunicação, e contribui para coleta de informações sobre 

determinado tema científico a ser explorado, sendo uma das estratégias mais utilizadas no 

campo da pesquisa qualitativa. Assim, a entrevista se constitui de uma conversa realizada a 

partir da iniciativa do entrevistador, neste caso, a pesquisadora, e tem por objetivo construir 
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informações que contribuam para atingir ao objetivo da pesquisa. Corroborando com a 

definição, Lakatos e Marconi (2021) destacam ainda que a entrevista é um encontro entre duas 

pessoas, com o intuito de que mediante conversação, obtenham informações a respeito de 

determinado assunto abordado pelo pesquisador. Trata-se de um procedimento utilizado na 

investigação social, para a coleta de dados, ou contribuição no diagnóstico do tratamento de um 

problema social. 

Dentre as técnicas de entrevista, optou-se pela entrevista semiestruturada, ‘‘que 

combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer 

sobre o tema em questão sem se prender a indagação formulada’’ (KNECHTEL, 2014, p. 65). 

Ainda de acordo com Lakatos e Marconi (2021), neste modelo de entrevista, o entrevistador 

tem liberdade para desenvolver perguntas que considere adequada dentro da temática, sendo 

uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão.  

Dessa forma, para a coleta de dados, foram convidados 5 professores do Ensino 

Médio da mesma instituição de ensino, todos docentes da etapa referente à reformulação do 

‘‘novo Ensino Médio’’. O aceite aconteceu de forma voluntária, para participação da pesquisa. 

Foi agendada uma data para realização da coleta, que aconteceu por meio remoto, com 

autorização para gravação. O roteiro de entrevista foi constituído de perguntas abertas, assim 

para Lakatos e Marconi (2021), as perguntas abertas também chamadas livres ou não limitadas, 

são as que permitem ao informante responder livremente, usando em suas respostas linguagem 

própria, e emitindo suas opiniões, o que consequentemente possibilita investigações mais 

profundas sobre a temática abordada.  Mas também foram incluídas questões, no decorrer da 

coleta, caracterizando o roteiro como semiestruturado. 

As entrevistas foram conduzidas com objetivos definidos, a fim de recolher por 

meio das questões abordadas dados para a pesquisa. Para Cervo, Bervian e Silva (2007), a 

entrevista tornou-se nos últimos anos, um relevante instrumento de coleta de dados em 

pesquisa, muito utilizado por pesquisadores em ciências sociais, e contribui para obter dados 

que não podem ser localizados em registros e fontes documentais e podem ser assim fornecidos 

pelos participantes da pesquisa. 

 

5.4 GRUPO FOCAL ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO  

 

 

A proposta da utilização do grupo focal como metodologia de pesquisa visa 

levantar indicadores e assim analisar o impacto de práticas pedagógicas no Ensino Médio, com 
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vistas à formação do cidadão global, para um contexto de desenvolvimento sustentável. Nesse 

contexto, foram convidados estudantes de uma instituição de ensino da rede privada da cidade 

de Franca, na qual todos cursavam o 1º ano do Ensino Médio, devido à implementação do novo 

Ensino Médio e em que eram os únicos indivíduos que já se encontravam no novo processo. 

No primeiro momento, foi feita a apresentação do tema da pesquisa, e aos 

interessados em participar, solicitado o preenchimento do formulário de Assentimento e 

Consentimento, solicitado pelo Comitê de Ética, por parte dos responsáveis pelo estudante. Em 

seguida, foram agendados data e horário para realização do encontro, que aconteceu por meio 

remoto, por conta das restrições da pandemia da Covid 19. 

Assim, de acordo com os princípios da pesquisa qualitativa, o ‘‘grupo focal é 

uma metodologia de entrevista, na qual ocorre uma exposição oral específica e espontânea dos 

envolvidos. Esta técnica fomenta interações de um grupo sobre um tema proposto, juntamente 

com os debates suscitados entre os participantes’’(POMMER; POMMER, 2014, p. 10). Ainda 

segundo os autores, o aporte metodológico usado nesse tipo de coleta permite subentender as 

motivações e a extensão das visões e experiências sobre o foco criado pelos próprios 

participantes em sua realização. Sendo assim: 

 

O Grupo Focal se organiza como processo de comunicação nos diálogos, o que 

possibilita levantamento de material para posterior análise. Esta interação pode 

ocorrer tanto entre pesquisador-sujeito/pesquisado, como entre os próprios sujeitos 

pesquisados. Os instrumentos qualitativos são de expressão individual, oral e 

interativos, como em dinâmicas de grupo de naturezas diversas (POMMER; 

POMMER 2014, p. 11). 

 

Dessa forma, o grupo focal é considerada uma técnica de coleta, de forma mais 

específica nas pesquisas com abordagem qualitativa, pois tem a capacidade de proporcionar a 

interação grupal para a produção de dados da pesquisa. Assim, a partir dessa técnica utilizada 

no presente estudo, é possível coletar dados, considerando as falas e depoimentos de um grupo, 

que apresentam relados de experiências e percepções, neste caso, relacionadas à formação 

educacional para cidadania global. Ainda, a reunião dos participantes em grupo pode gerar mais 

liberdade e mais informações que podem ser completadas uns pelos outros. 

Para Busanello et al (2012), a técnica utilizada no grupo focal favorece a 

oportunidade de autoconhecimento, de autoafirmação, de revisão conceitual e de reflexão 

crítica, acerca das atividades cotidianas.  O que no ambiente escolar propicia ricos debates, ao 

reunir alunos do mesmo segmento e lançar perguntas relacionadas à sua formação.  
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Ainda segundo Busanello et al (2012), o grupo focal na coleta de dados contribui, 

para conduzir os participantes ao pensamento crítico. Assim, essa técnica favorece a percepção 

dos significados que expressam o ponto de vista, as singularidades, a experiência, as vivências 

e os sentimentos.  

No presente estudo, além dos participantes, o grupo focal é composto por um 

moderador, no caso, a pesquisadora que tem como missão promover a interação dos 

participantes, fomentando as discussões e as reflexões. 

Dessa forma, para a coleta de dados a que se designa número 2, foram 

convidados 18 estudantes do Ensino Médio da mesma instituição de ensino, todos cursando o 

1º ano, etapa referente à reformulação do ‘‘novo Ensino Médio’’. O aceite aconteceu de forma 

voluntária para participação da pesquisa. Foi agendada uma data para realização da coleta, que 

aconteceria por meio remoto, com autorização para gravação, sendo que, neste dia, 12 alunos 

acessaram o link para participação.  

 

5.5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 

                     No presenta subtítulo, elabora-se um breve resumo das respostas e discussões 

coletadas nas entrevistas e no grupo focal, realizados, respectivamente, com professores e 

estudantes. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, que segundo Gil (2017), tem como intuito 

proporcionar maior intimidade com o problema de pesquisa, e assim torná-lo mais explícito e 

construir hipóteses para atingir as respostas encontradas. Conforme discussões de Triviños 

(1987), os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar suas experiências em 

relação ao problema, de modo que o pesquisador parte de hipóteses e aprofunda seus estudos 

diante de uma determinada realidade estudada, buscando antecedentes, maior domínio e 

conhecimentos para em seguida planejar uma pesquisa descritiva. Assim, a pesquisa também é 

descritiva, pois apresenta uma série de informações sobre o problema elencado, ou seja, 

informações sobre o que se deseja pesquisar. Nesse contexto, Triviños (1987) destaca que o 

estudo descritivo visa descrever com exatidão fatos e fenômenos de determinada realidade para 

análise do problema.  

É válido destacar que os dados coletados são analisados, por meio da análise de 

conteúdo, conforme discussões de Minayo (2002). Através da análise de conteúdo, podemos 
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encontrar respostas para as questões formuladas e também podemos confirmar ou não as 

afirmações estabelecidas antes do trabalho de investigação, ou seja, as hipóteses. 

A pesquisa, ao detalhar as citações de forma direta, busca apresentar as 

experiências e vivencias dos participantes, assim como suas percepções sobre a temática. Nesse 

contexto, é utilizada como metodologia, a análise de conteúdo, baseada nas expressões orais 

das entrevistas. Bardin (2011) define como: 

 

Um conjunto de técnicas de análises de comunicação visando obter por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção e recepção destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 42). 

 

 

Por este motivo, a análise de conteúdo é uma ferramenta de suporte para 

interpretação dos dados da pesquisa, ou seja, das falas registradas em cada entrevista. Nesse 

sentido, para Franco (2021), a análise de conteúdo é baseada nos pressupostos de uma 

concepção crítica e dinâmica da linguagem, que é compreendia como uma construção de 

representações sociais, em um acordo entre linguagem, pensamento e ação. A autora destaca 

ainda que a análise consistente de uma mensagem pode expressar crenças, valores e emoções 

em seus indicadores.  

Franco (2021) destaca também que o ponto de partida da análise de conteúdo é 

a mensagem, podendo ela ser verbal, escrita, gestual, figurativa, documental ou provocada. 

Sendo que estas expressam um significado e um sentido a ser observado, pois os diferentes 

modos pelos quais o sujeito participante da pesquisa se inscreve no contexto correspondem a 

diferentes representações da realidade. 

Sendo assim, para a análise de dados, são definidas categorias. Para Minayo 

(2002), podem ser entendidas como:  

 

A palavra categoria, em geral, se refere a um conceito que abrange elementos ou 

aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si. Essa palavra está 

ligada ao conceito de classe ou série. As categorias são empregadas para se estabelecer 

classificações. Neste sentido, trabalhar com elas significa agrupar elementos, ideias 

ou expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso. Esse tipo de 

procedimento, de modo geral, pode ser utilizado em qualquer tipo de análise em 

pesquisa qualitativa (MINAYO, 2002, p.70). 

 

Dessa forma, no presente estudo, para analisar os dados coletados com os 

professores, foram definidas três categorias, a saber: 

1) Concepção atual de multiletramento 

2) Concepção atual de cidadania global 
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3) Práticas pedagógicas e correlação entre multiletramento e cidadania global 

Para avançar nos estudos, em relação análise dos dados coletados com os 

estudantes, foram elaboradas três categorias, que seguem: 

 

1) Concepção sobre cidadania 

2) Correlação entre cidadania e cidadania global 

3) Sugestões dadas por estudantes para a prática docente acerca da cidadania global 

Assim, as categorias aqui mencionadas serão descritas a seguir, ressaltando o 

posicionamento dos professores e também dos estudantes. É válido destacar que nas análises 

serão dados destaques as falas relevantes e que tenham relação com cada categoria abordada, e 

serão apresentadas na integra a seguir. 

 

5.5.1 O posicionamento dos professores 

 

 

O presente subtítulo apresenta três categorias definidas como: concepção atual 

de multiletramento, concepção atual de cidadania global, e por fim, práticas pedagógicas e 

correlação entre multiletramento e cidadania global. A intenção, nesta fase do estudo, é realizar 

uma análise entre os dados coletados com os professores e as respectivas categorias.  

 

 

5.5.1.1 Categoria 1: concepção atual de multiletramento 

 

 

Na coleta de dados realizada com os professores, por meio de entrevista 

semiestruturada, via remota, os docentes se apresentaram, mencionaram a disciplina e tempo 

de experiência. Foi apresentado o tema central da pesquisa e, posteriormente adentrando a 

temática do estudo, foi explanado o conceito de multiletramento, sendo: para Rojo (2012), a 

concepção de multiletramento é emergente da sociedade contemporânea, em sua grande parte, 

devido às novas TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação), e à grande variedade de 

culturas, fruto de um mundo globalizado. Rojo (2012) aponta também a questão de uma 

pedagogia dos multiletramentos, na qual é preciso pensar como as novas tecnologias da 

informação podem transformar os hábitos de ensinar e aprender, além de inserir no ensino novas 

práticas, em um trabalho colaborativo, formando leitores críticos, que buscam conhecimento, a 

fim de transformar o meio em que vivem 
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A partir dos dados coletados em entrevistas com os professores, foi possível 

observar que a concepção de multiletramento está atrelada a questões do ensino e uso das 

tecnologias digitais, concepções próximas, ou seja, que na educação tem o mesmo 

direcionamento, como apresentado no bloco de citações, a seguir, de falas de professores que 

atuam no segmento do 1º ano do Ensino Médio: 

 

O multiletramento está muito relacionado à questão do uso das tecnologias é hoje 

essencial na formação dos alunos, veio para ficar, mas é importante pensar que na 

internet tem muito conteúdo, se precisar por exemplo de uma explicação de aula, 

tem muitos textos, aulas, mas o que os alunos têm que aprender é saber procurar e 

saber o que é bom e o que é ruim, saber entender o que é relevante, porque hoje não 

tem apenas uma fonte de informação mas sim um mundo a sua frente, porém os alunos 

muitas vezes se perdem. Temos que desenvolver nos alunos essa competência, porque 

estamos na sociedade do conhecimento, e o aluno tem que saber onde procurar a 

informação, cruzar informação, interpretar, que não existe mídia imparcial, e 

saber que hoje em dia a competência informacional é essencial, caso contrário vamos 

viver em um mundo de fake news. É importante saber pesquisar, as redes sociais são 

uma ferramenta, mas são um meio não um fim, é eles não podem ficar restrito só a 

isso (P1 – grifos nossos). 

 

Bem, essa ideia de multiletramento tem uma relação com a rapidez da informação, 

penso até na esperteza deles em relação às mudanças e informações, hoje tem muitas 

Fake News por exemplo, e é importante eles refletirem sobre isso, identificar a fonte, 

e o papel do professor também deve ser de passar esses ensinamentos, isso durante 

todo Ensino Médio, e saber filtrar as informações, é algo novo, e que inclusive nos 

estamos aprendendo, porque é importante ter essa competência nos dias de hoje (P2 - 

grifos nossos). 

 

Nas citações, os professores mencionam que a concepção de multiletramento 

está relacionada ao uso de tecnologias, a rapidez na informação, a competência informacional, 

as mudanças na sociedade, a seleção das informações, e inclusive na identificação da veracidade 

das informações disponíveis. Nesse sentido, reconhecem o impacto da tecnologia e a 

necessidade de formação para o uso para a resolução de problemas. 

Em ambas as citações, os professores ressaltam a relevância de um trabalho que 

vise ao desenvolvimento de competências e habilidades na formação dos estudantes, 

considerando que a sociedade do século XXI exige a cada dia uma série de saberes, 

capacitando-os para tomada de decisões conscientes, cooperação, protagonismo, domínio no 

uso das tecnologias da informação e comunicação. A questão vem ao encontro com o exposto 

na BNCC (2019), que visa garantir a formação de cidadãos críticos, criativos, participativos e 

responsáveis, capazes de se comunicar, e propor soluções para problemas e desafios.  

Para isso, o conteúdo disponível na BNCC parte de competências gerais para 

educação que são articuladas com os assuntos específicos de cada área do conhecimento, como 

por exemplo, a competência relacionada à cultura digital, que visa preparar o estudante, para 
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compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, com a intencionalidade para se 

comunicar, acessar e disseminar informações, além de produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo na vida pessoal e em sociedade. Dessa forma, podemos 

corroborar com o exposto por um professor na coleta de dados:  

 

A BNCC do ensino Médio  e do fundamental vem mudando um pouco essa questão 

conteudista, porque menciona o trabalho com habilidades, e não foca apenas em 

conteúdo, então hoje as apostilas já estão modificadas de acordo com a BNCC, mesmo 

o conteúdo mantendo, teve uma reformulação e a forma de abordar e avaliar é 

diferente, a apostila tem mais imagens, traz um senso crítico de análise, de onde vem, 

o que traz de mensagem, é muita análise, e faz o aluno ser protagonista, mas a ideia 

do aluno ser protagonista ainda é difícil, pois é complicado uma sala de 30 alunos ser 

protagonista de uma vez, tem a questão da motivação do aluno também, ele precisa 

estar motivado para aprender, despertar o interesse. Eu vejo também que nos enquanto 

professores estamos passando por um momento reformulação, e o novo Ensino 

Médio, é um desses pontos, vejo também por exemplo professores de eletivas com 

avaliação por projetos, algo diferenciado, é também matéria extra e demanda muito 

estudo. A carga horária dos alunos também aumentou. A questão da formação crítica 

melhorou, o academicismo ainda aparece, mais hoje com a apostila reformulada, tem 

muitos textos para análise, exercícios durante a aula, o que contribui para essa visão 

crítica e faz o aluno pensar, motiva. E os itinerários também auxiliam pois os alunos 

têm maior acesso a prática e traz uma relação com a teoria (P1 - grifos nossos). 

 

É possível compreender a questão central do multiletramento, na formação 

integral dos estudantes, e no trabalho que proporcione o desenvolvimento de habilidades que 

os capacitem para visão crítica da realidade, formação esta que vise ao desenvolvimento 

pessoal, para o futuro e na construção de princípios de cidadania, preparando-os para acessar a 

realidade do momento atual. Como destaca Nussbaum (2015), é relevante, neste contexto, 

compreender o papel central da educação, e antes de planejar um sistema educacional é preciso 

entender os problemas que enfrentamos para transformar alunos em cidadãos responsáveis que 

pense e seja capaz de fazer escolhas condizentes a respeito de um grande conjunto de temas de 

importância nacional internacional.  

 

5.5.1.2 Categoria 2: concepção atual de cidadania global 

 

 

A categoria 2 trata da concepção atual de cidadania global, que parte de uma 

pergunta elencada durante a entrevista com os professores, fazendo assim um diálogo entre 

experiência prática em sala de aula, o uso das TDICs e a formação dos estudantes. A pergunta 

se configurou da seguinte forma: com base em sua experiência docente, como observa as 
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potencialidades do uso das novas tecnologias digitais da informação e comunicação na 

formação do aluno? 

A questão buscou averiguar a relação da prática docente com o uso das 

tecnologias na formação do aluno e, consequentemente, a preparação para cidadania global. Ou 

seja, um cidadão apto para atuar na sociedade, de forma pontual, que saiba se colocar, tenha 

domínio do acesso a informações e a partir deste ponto possa ser um agente de transformação. 

Como mencionado por diferentes professores diante desta questão: 

 

O aluno precisa pensar global e agir local, ou seja, como eu posso ajudar, como eu 

posso agir, como eu posso fazer. E na escola temos também o projeto ética que traz 

muito essa questão, estruturamos em três eixos, eu com o outro, eu com mim mesmo, 

e eu com o mundo. Esse projeto é aplicado uma vez no bimestre, tem também o 

Despertar que é mais prático, fazem projetos de tricô para fazer peças de inverno e 

entregar no asilo, tem a horta da escola, e estamos trabalhando em uma ideia e 

aumentar a produção da horta e doar os alimentos, e estamos pensando também em 

montar uma horta comunitária fora da escola em bairros mais carentes, para os alunos 

entenderem diferentes realidades, produzir alimentos e mostrar a diversidade da 

sociedade, não os deixar alienados. E isso é trabalhado. Vejo que os alunos hoje 

percebem mais essa necessidade de contribuir e ajudar o próximo. Essa questão do 

projeto Despertar também abre esse olhar, ao visitarem um asilo, percebem que os 

idosos estão ali porque ficaram sozinhos, ou têm condição econômica ruim, ou a 

família abandonou, então é algo que aproxima dos problemas sociais. É trazer as 

questões sociais para eles na prática, não deixar apenas a vivência em vídeos, 

documentários, enfim, ver o real e pensar o que eu posso fazer frente a isso (P1 - grifos 

nossos). 

 

O que eu vejo muito nessa geração, é que eles têm mais empatia, hoje ainda existe a 

questão do preconceito e do racismo, existe mas se colocam mais no lugar do outro, 

esses assuntos são mais falados (P1 - grifos nossos). 

 

O apontamento aqui retratado ressalta, primeiramente, a visão do estudante em 

relação ao pensar de forma global, partindo de princípios locais, ou seja, primeiro pensar no seu 

entorno e nas atitudes que contribuam para mudar o todo, cada ação é significativa dado o 

momento que vise a uma mudança social, como mencionado pelo professor (P1), é relevante 

abordar questões sociais para a prática diária dos alunos, vivenciando a realidade. Pois quando 

o aluno tem acesso ao conhecimento e informação, consequentemente mais assuntos podem ser 

abordados em sala de aula, em nível regional e global. O trabalho, nesta perspectiva, em sala 

de aula, contribui de forma efetiva para formação em cidadania, como exemplo, foi mencionado 

acima as questões de projetos sociais, que contribuem para compreensão das diferentes 

realidades. Isso os aproxima os estudantes dos problemas sociais existentes no seu entorno e 

consequentemente gera empatia. Ainda possibilita que a escola tenha uma significância real. O 

diálogo da escola com a vida. 
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Corroborando com a reflexão, apresenta-se a fala de um dos professores durante 

a entrevista:  

Hoje nossos alunos são muitos observadores e críticos, mas digo a eles que não basta 

a crítica pela crítica, é necessário ter argumento, saber conversar, compreender os 

pontos de vistas, ter tolerância, isso também é formação para cidadania (P2 - grifos 

nossos).  

 

Esta concepção vem ao encontro com a relevância do ensino, por meio do 

multiletramento para formação em cidadania global, ou seja, ter discernimento diante de um 

dado ou informação, saber selecionar, pesquisar, ter senso crítico e assim argumentar de forma 

sólida com contribuições. E, acima de tudo, saber observar os diversos pontos de vista. 

Essa formação é relevante, porém alguns fatores devem ser levados em 

consideração, diante desta preparação do estudante, como pontuado, a seguir, por outro docente: 

 

A escola acredito estar tentando e querendo preparar o aluno para formação em 

cidadania, mas depende muito do envolvimento do aluno também, porque muitas 

vezes o foco deles é no vestibular e eles se fecham nisso. eu tenho até críticas quanto 

a seleção do vestibular, porque tem questões mais emergentes como essa da formação 

para cidadania, e isso deve ser repensando, porque muitas vezes isso reflete na 

sociedade, o aluno vai para graduação, se forma sem o entendimento de cidadania, de 

mundo, vai para o mercado de trabalho com muita fragilidade, tem a questão 

socioemocional e tudo permeia. mas é a questão também do sistema de disciplinas, 

algumas conseguem trabalhar melhor sobre essas questões de cidadania, porém nem 

todas, teria que ser algo mais interligado, valorizado, e como um conteúdo mais 

aprofundado e sistematizado. a escola poderia focar também nisso, refletindo essas 

questões na formação do aluno, ter ações para ter resultados (P5 - grifos nossos). 

 

 

Diante do posicionamento do (P5), em relação ao papel da escola na formação 

para cidadania, foi realizada o seguinte questionamento: como você percebe a formação do 

professor para essa questão de formação para cidadania? 

Acredito que o sistema ainda é frágil em relação a formação de professores, eu 

trabalho com isso, também atuo como professor em curso de licenciatura, e vejo que 

é muito conteúdo, mas a academia ainda está um pouco distanciada da realidade 

prática da educação, muitas vezes falta isso, e consequentemente tem um 

distanciamento dessas questões tão essenciais em formar para cidadania. A graduação 

hoje é muito conteudista, mas não sei se é funcional, pois o aluno precisa aprender a 

se posicionar frente à teoria, refletir os objetivos da educação, o conteúdo é importante 

para dar um direcionamento, não ficar no senso comum, porém falta contexto prático. 

É preciso um movimento que requer mudanças, que pense essas questões na formação 

do professor, mas ainda é um movimento pequeno, é necessário investimentos, cursos 

de formação continuada e valorização também (P5 - grifos nossos). 

 

Neste ponto, é possível refletir a relevância da formação docente e da formação 

continuada dos professores em relação a um trabalho que reflete diretamente na preparação para 

cidadania global, questões que estão vinculadas, pois é necessário o trabalho com práticas 

pedagógicas que contribuam para a questão elencada.  
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Observa-se que ainda permanece um ensino médio calcado na formação para 

vestibulares, por isso, um ensino conteudista. O entrevistado também enfatiza que a formação 

do professor no ensino superior é conteudista, o que não o prepara a atuação demandada na 

sociedade contemporânea. 

Além disso, o professor deve refletir que a sociedade passa constantemente por 

mudanças, reflexo dos avanços tecnológicos, e o trabalho em sala de aula deve também ser 

pautado nestas questões. Como mencionado por um dos entrevistados, em relação à rapidez em 

relação à comunicação e informação e como isso reflete em sala de aula: 

 

Vejo o poder que a comunicação tem de acelerar as pessoas, e nos meus últimos anos 

de magistério eu vejo o quanto os alunos estão mais acelerados, é uma geração mais 

ansiosa por informação, e hoje estão acostumados com essa dinâmica, e com uma 

linguagem diferente, então por exemplo uma mensagem nas redes sociais tem que ser 

rápida, com poucos caracteres, os áudios hoje já são acelerados para abstrair as 

mensagens. E penso que o professor tem que repensar sua aula, ser mais rápidos as 

vezes, pois são alunos que não se atraem tanto por aulas tão extensas. Eu inclusive 

venho fazendo alguns cursos, buscando metodologias mais dinâmicas, para aulas mais 

atrativas, porque hoje não adianta ficar com práticas mais antigas, porque não é o que 

o aluno está esperando (P3 - grifos nossos).  

 

Pensar em formação para cidadania global, requer também refletir como este 

aluno compreende o mundo a sua volta e quais mudanças visa para sociedade. Para isso, o 

professor precisa dar voz ativa aos alunos, trazer o conteúdo para vida prática, compreender o 

universo ao qual desperta interesse e motivação para aprender. 

Além das questões trazidas pelo impacto da tecnologia, o que constata, na fala 

dos entrevistados, é a questão socioemocional. Dizem da velocidade e da ansiedade trazida 

pelos estudantes. Então, formar para a cidadania global, também é assentar os estudantes em 

condições favoráveis em questões emocionais. 

Assim como apontado por Nussbaum (2015), é necessário manter na educação 

o trabalho que desenvolva competências indispensáveis para manter viva a democracia. Caso 

isso se perca, a tendência é produzir gerações de máquinas lucrativas, ao invés de produzir 

cidadãos íntegros, que pensem por si próprios, saibam analisar e criticar, e isso depende o futuro 

de uma sociedade mais democrática. Ainda segundo a autora, é relevante promover capacidades 

de pensar criticamente, e de refletir as questões locais e mundiais como um cidadão do mundo, 

e, por fim, a capacidade de imaginar com um olhar empático a situação difícil em que o outro 

se encontra. 
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5.5.1.3 Categoria 3: práticas pedagógicas e correlação entre multiletramento e cidadania global 

 

 

Para análise desta categoria, ‘‘práticas pedagógicas e correlação entre 

multiletramento e cidadania global’’, discutida a partir da apresentação do conceito de 

cidadania global e com perguntas que abordam o assunto, os professores entrevistados 

apresentaram um pouco da sua prática pedagógica em sala de aula. 

Neste momento, primeiro foi apresentado a eles o conceito de cidadania global, 

sendo: “a ONU entende que o conceito de cidadania global é conhecer para poder agir, é estar 

receptivo a novas ideias e a novas aprendizagens, é saber que todos temos a capacidade de 

mudar o mundo e de fazer erguer a nossa voz para que se respeitem direitos humanos, sociais, 

econômicos e políticos”.  

Após a concepção de cidadania global, foi apresentada a primeira pergunta aos 

docentes: neste sentido, fazendo uma correspondência com o conceito de multiletramento, quais 

ações têm sido feitas que contribuem para formação do aluno em relação à cidadania global? 

 

Penso que hoje temos muita informação, mas esta não substitui a formação, então por 

isso o professor é insubstituível pela tecnologia, e eu vejo que é importante ter um 

olhar sobre a cultura, a cultura do outro, do seu meio, e assim não ter preconceitos 

com o diferente, e também compreender os princípios políticos, é importante nessa 

formação, compreender os mecanismos que regem a democracia, isso é fundamental 

para qualquer cidadão independente da profissão que o estudante vai ter, é formação 

para vida em sociedade (P4 - grifos nossos). 

 

O posicionamento do entrevistado (P4) destaca a questão do acesso vasto à 

informação e a partir das tecnologias, porém ressalta que o papel do professor não pode ser 

substituído, pois contribui para a questão da formação para cidadania a partir do momento que 

trabalha a correlação informação e reflexão nas práticas de sala de aula. Como mencionado, é 

importante além de conhecer a cultura do outro, respeitar e ter tolerância, além de compreender 

princípios sociais importantes como a política, preparando o estudante para vida e atuação em 

sociedade. Destaca-se, na fala do entrevistado, a relevância que dá ao acesso à cultura e à 

política. 

Segundo ainda alguns professores entrevistados, dentro dessa proposta, o 

trabalho com as aulas articuladas o novo Ensino Médio consegue atender à questão da formação 

mediante reflexão para ação, como destacado a seguir: 
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Os alunos nas aulas de Itinerários formativos são extremamente participativos, são 

comprometidos, a disciplina é muito prática, e eu como professora fico muito 

realizada. Porque nosso ensino hoje é muito conteudista, denso, muito voltado para 

vestibular, mas já no itinerário você trabalha muito com conceitos e faz mil reflexões, 

é uma outra perspectiva (P4 - grifos nossos). 

 

A experiencia que temos na escola é que mantivemos as disciplinas básicas e ampliou 

o olhar em relação a formação, assim o aluno tem a formação básica, as eletivas, os 

estudos avançados, os itinerários, e tudo isso junto aprofunda o conhecimento do 

aluno.  Os itinerários são hoje um complemento muito importantes e agregam na 

formação dos alunos. A escolha dos itinerários também é algo que agregou, pois hoje 

com 15 e 16 anos eles já optam pela área de interesse, eles vão tateando, 

experimentando, e é algo positivo, e experiencia de vida para eles. (P2 - grifos 

nossos). 

 

Acredito que com a BNCC e o novo Ensino Médio  houve passos para transformação, 

principalmente com as disciplinas eletivas que dão possibilidades de levar o aluno a 

um entendimento maior de vida, de sociedade de cidadania, é um passo, mais ainda é 

necessário mais pela educação, repensando também as avaliações externas, desse 

modelo que é imposto, porque a escola sozinha não consegue mudar, essa questão é 

relevante, a escola precisa de focar nesse desenvolvimento, nessa formação para 

cidadania, porque é importante pensar que aluno estamos formando. Acredito que as 

aulas eletivas são um caminho, a interdisciplinaridade, essa integração entre as 

disciplinas, trabalhos em conjuntos, projetos entre áreas diferentes, trabalhar o todo, 

e assim atingir a questão do multiletramento. Pois um aluno do Ensino Médio está na 

escolha de vida, de profissão, e não dá para negligenciar tais questões, é preciso 

repensar o currículo, trabalhar projetos que permeiam essa formação, é algo urgente, 

porque quando esse aluno vai para graduação a gente se depara com conflitos que se 

refletem na sociedade, porque a formação tem lacunas, não digo em relação a 

conteúdo, mas de ser humano, de ser gente, e ser funcional para o mundo que estamos 

inseridos, a escola tem que se voltar mais para essas questões (P5 - grifos nossos). 

 

Eu leciono no novo Ensino Médio e na minha experiência eu procuro pegar todas 

essas mídias e inserir nas aulas, ter conexão com a matéria, se por exemplo utilizar 

um filme ou documentário, trabalhar em aula, abrir espaço para discussão, usar o 

espaço da sala de aula e fazer pesquisas simultâneas pelo celular ou pelo 

chromebook com os alunos. E inclusive os alunos têm tanta facilidade que eu aprendo 

com eles também, muitas vezes eles também me ensinam, mas é necessário também 

ter um norte do professor para planejar as aulas, ter objetivo ao usar essas ferramentas 

(P2 - grifos nossos). 

 

Pensando também em multiletramento e cidadania global, eu trabalho com a questão 

ambiental, tem a questão da cidadania de atuar localmente na sociedade. e minha 

disciplina aborda muito isso. Eu inclusive fiz um trabalho simulando a ONU, e 

discutimos direitos humanos, abordando assuntos do papel da mulher, questões 

LGBT, e partindo da premissa de que os direitos humanos são inegociáveis, não é 

uma questão de escolha, mas de civilidade. e coloco esses assuntos em roda de 

conversa e debate em sala de aula e busco passar para eles esse conceito de direitos, 

de deveres e refletir essas questões no nosso país, jogo números estatísticos que 

inclusive causam um choque de realidade, assim como as questões ambientais, 

discutindo o local, pensando na nossa região, a falta de água, e joga para o mundo, o 

aluno conhece sua aldeia para compreender o mundo, e hoje algo muito marcante para 

formação e na economia o aluno tem que compreender que ele não é só um cidadão 

de Franca, mas é um cidadão do mundo (P2 - grifos nossos). 

 

Os professores apresentaram questões relevantes em relação à proposta do novo 

Ensino Médio, como a questão das aulas serem mais práticas e reflexivas, o que contribui para 

o protagonismo juvenil e posicionamento do aluno. Ao que parece, os professores percebem 
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uma dicotomia na estrutura do novo ensino médio, disciplinas ainda decorrentes de uma 

abordagem tradicional, em questões de conteúdo e metodologia. Mas, por outro lado, itinerário 

e eletivas que dão uma brecha para trazer o mundo para dentro da escola e refletir sobre ele. 

Outra questão mencionada é em relação a preocupação com a formação integral, 

e o olhar atencioso que deve ser dado às propostas de ensino, a avaliação e ao currículo, além 

do trabalho direcionado com as tecnologias digitais da informação e comunicação em sala de 

aula, em propostas com objetivos claros e bem definidos; e por fim a necessidade de um trabalho 

pautado no aprofundamento de competências em habilidades para o desenvolvimento do aluno 

que agregue na formação para cidadão de mundo.  

Por fim, corroborando com estas questões, Nussbaum (2015) traz como 

questionamento o tipo de sociedade e cidadão estamos construindo. E destaca que a principal 

alternativa é pensar um modelo que valorize as oportunidades e as capacidades que cada 

indivíduo em relação a sua vida, integridade, liberdade e educação e das possibilidades que são 

oferecidas. 

Ainda, seguindo a mesma categoria, voltada às práticas pedagógicas e correlação 

entre multiletramento e cidadania global, foi feito o seguinte questionamento aos professores 

entrevistados: o que observa que ainda pode ser feito no Ensino Médio em práticas de 

multiletramento para desenvolver a questão da cidadania? 

Os professores se posicionaram da seguinte forma:  

 

Acredito que pode ser aprimorado, que o primeiro passo já foi dado com o novo 

Ensino Médio, com as eletivas, os itinerários, agora precisamos aprimorar para ver o 

que funciona melhor, continuar mudando a forma de dar aula, as avaliações, 

acredito que o processo será um pouco lento mais vai acontecer por pressão da 

sociedade, preparar esses alunos, porque vão chegar na faculdade e no mercado de 

trabalho. Além disso pensar como eu posso trabalhar de diferentes formas 

considerando o perfil dos alunos, dentro do interesse dessa geração, instrumentalizar 

as habilidades dessa geração de alunos. Mudar nossa prática, porque as vezes ficamos 

presos em ser o professor que tivemos, mas é preciso mudar, se adequar, porque tem 

uma questão geracional. Eu acho também que uma das coisas que a escola precisa 

focar é investir na formação integral do professor, uma formação continuada, o 

professor precisa sim disso, e colocar a mão na massa, ter acesso a novas 

metodologias, uma mudança de pensamento, aproximar mais as diferentes áreas - 

disciplinas, isso precisa ser feito. e a mudança depende de todo sistema educacional. 

(P1) 

 

Hoje eu acredito que os alunos poderiam ter mais experiências práticas em laboratório, 

aprofundar em relação a ciências, o Brasil precisa disso. Inserir aulas de formação 

cidadã, como direito, e compreender o seu papel na sociedade. Um sonho ideal para 

mim seria um Ensino Médio de 4 anos, sendo 3 anos de formação básica, e no último 

ano o aluno escolher sua área, e pensar em ir para academia ou em um curso técnico, 

que também é muito importante, porque eles estariam mais maduros, pois um ano faz 

diferença, principalmente nessa fase, e com isso ele teria mais maturidade para suas 

escolhas. Porém como são em 3 anos, penso que deveria focar em aprofundamentos 
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de ciência e focar na formação da cidadania e do dia a dia, e a construção social, não 

é só o diploma na mão, deve ser algo a mais (P2). 

 

O que eu percebo também é como a leitura é essencial, porque quanto mais leitor é o 

aluno, mais incentivo os pais dão para leitura e cultura, mais o aluno compreende os 

fatos de forma madura e cristalina. São alunos de potencial, que vão criando repertório 

e vão acumulando com o tempo também, e essa geração quer falar, quer entender, 

enfim (P2 - grifos nossos). 

 

Hoje trabalhamos muito com pesquisas de temas atuais, e indicamos fontes que 

devem pesquisar, frisando que são fontes ligadas a universidades e com maior 

veracidade, e que não podem ficar presos apenas de busca aleatórios. Então o 

professor deve ter esse papel, ensinar a buscar essas fontes, passar orientações de 

como a pesquisa deve ser feita, como selecionar, e dar espaço para o aluno debater 

com o seu ponto de vista. Porque a tecnologia para eles é algo simples, e dando 

oportunidade eles inovam nas aulas, usam programas diferentes e nos ensinam 

também. Trabalhar com eles apresentações, oratória, expor de forma dinâmica, porque 

apresentação em público também é algo que precisa aprimorar. Incentivar também o 

empreendedorismo (P3 - grifos nossos). 

 

Mas o Ensino Médio ainda sofre muito a pressão dos vestibulares, e essa realidade 

precisa mudar, porque é muito refém também do capital, do sistema, o aluno perde o 

contexto do que ele aprende e para que serve, penso que é necessário mudanças 

estruturais. Às vezes, a forma de ingresso nas universidades, porque o que o vestibular 

põe em debate, gera diretrizes para o Ensino Médio. Então se o vestibular é 

extremamente conteudista, isso vai refletir na proposta do Ensino Médio. Não é basear 

apenas em números e questões objetivas, mas analisar a formação do aluno, seu 

currículo, a bagagem do aluno. Outro ponto é a formação docente, e a valorização 

docente, porque as aulas exigem muito preparo, tempo para estudar, então acredito 

que estes são pontos ideias (P4). 

 

Pode-se destacar pontos relevantes que foram mencionados como a questão que 

o novo Ensino Médio contribui para essa formação integral, e que é necessário agora o 

aprimoramento, trabalhando em sala de aula propostas que aproximem o conteúdo e a prática, 

em uma proposta dinâmica, com metodologias ativas e considerando o perfil de cada estudante. 

Foi mencionada também a relevância de papel do professor em todo sistema educacional, mas 

cabe ressaltar que são necessários investimentos em formação continuada, de forma a contribuir 

cada vez mais para formação do aluno e desenvolvimento da sociedade.  

Outra questão que foi levantada são as propostas de aprofundamentos nas áreas 

de estudo voltados para formação da cidadania, com projetos voltados para a construção social 

do indivíduo, ou seja, sua formação humana. Citaram também a seriedade na formação de 

leitores, estudantes com competência em leitura, que sejam capazes de argumentar e justificar 

suas escolhas e opiniões. Trata-se de ampliar o repertório do aluno, além disso valorizar o 

trabalho com tecnologias em sala de aula, e realizar propostas que desenvolvam no aluno a 

competência informacional, para que além do acesso tenha a habilidades de filtrar, selecionar, 

analisar de forma crítica as informações, e, por fim, a forma de avaliação que muitas vezes é 
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focada apenas em conteúdos e foge da questão de desenvolvimento individual de cada 

estudante. 

Corroborando com o exposto e como destacado por Nussbaum (2015), um país 

que busca o desenvolvimento deve também favorecer uma democracia humana e sensível, que 

promova oportunidades relacionadas à vida, liberdade e busca de felicidade. É necessário 

repensar nas competências a serem desenvolvidas pelos cidadãos, que são apontadas como: 

capacidade de raciocinar, refletir e argumentar a respeito de temas políticos; capacidade de se 

preocupar com a vida dos outros, respeito e tolerância às experiências dos diferentes 

concidadãos, capacidade de julgar criticamente os líderes políticos, de forma fundamentada e 

realista, capacidade de pensar no bem da nação como um todo, capacidade de perceber seu 

próprio país como parte de um mundo, complexo e vasto em assuntos que exigem interesse e 

inteligência na solução de problemas globais.   

 

5.5.2 O posicionamento dos estudantes 

 

O presente subtítulo apresenta três categorias definidas como: concepção sobre 

cidadania, concepção atual de cidadania global, correlação entre cidadania e cidadania global 

e, por fim, sugestões dadas por estudantes para a prática docente acerca da cidadania global. A 

intenção, nesta fase do estudo, é realizar uma análise entre os dados coletados com os estudantes 

e as respectivas categorias.  

 

5.5.2.1 Categoria 1: concepções sobre cidadania 

 

Para análise desta categoria, ‘‘concepções sobre cidadania’’, discutida a partir 

da apresentação do conceito de cidadania global e com perguntas relacionadas a temática, os 

alunos participantes do grupo focal apresentaram suas vivências no contexto escolar. Assim, as 

análises partem do pressuposto do conceito de cidadania relacionado à formação para 

transformação social, a relação entre o local e o global, ou seja, ao mudar meu entorno contribuo 

também para mudanças de maior âmbito. Destacando ainda a relevância da tolerância e respeito 

aos direitos humanos e à diversidade e à preocupação com questões econômicas e ambientais 

(ONU, 2018). 

Dessa forma, inicialmente foi aplicado um primeiro bloco de perguntas aos 

estudantes, que ficaram livres para responder, questionar ou não concordar com a colocação do 



110 
 

grupo, perguntas como: Você acredita que sua formação escolar contribui para sua atuação 

como cidadão? Como vem atuando para esta questão? Para construir uma cidadania, o que você 

acredita ser necessário? 

Um dos estudantes se manifestou com o seguinte posicionamento: 

 

Não, porque a gente aprende coisas típicas da escola, mas para atuar como cidadão, 

para me formar a ajudar as outras pessoas e entender o mundo não (A2 - grifos 

nossos). 

 

Observa-se que o aluno focou na formação apenas relacionada a conteúdos 

curriculares, ou seja, conceitos individuais de cada disciplina, isso pode ocorrer pelo fato de 

que alunos do Ensino Médio estão muito vinculados à questão conteudista e voltados à 

preparação para vestibulares. O estudante está ciente de que, na situação atual, a escola 

desvincula-se da sociedade, parece ser um mundo a parte. Além disso, não olha para as pessoas. 

Um segundo estudante, já relatou a seguinte concepção: 

Eu acho que depende muito até da aula, tem professores que fazem debates, com 

pautas atuais sobre a convivência com as pessoas, tem professores que saem do 

conteúdo da apostila para falar do nosso futuro, como devemos agir, sobre como 

vamos entrar no mercado de trabalho. Mas poderia ser mais falado (A12). 

 

Neste contexto, é possível constatar que há uma preocupação com essa formação 

para a cidadania, porém acontece em breves momentos. Ressalta também a questão a 

conteudista da apostila que ainda se faz presente, mas pode perceber maior interação deste tema 

voltado para formação cidadã nos momentos em sala de aula. O estudante (A12), assim como 

o (A2), demonstra também estar ciente do distanciamento da escola com a sociedade.   

Neste momento da interação do grupo focal, apenas os estudantes (A2) e (A12) 

participaram, os demais concordaram com as colocações citadas pelo (A12), em um gesto de 

sim com cabeça.  Por fim, após estes questionamentos, verifica-se que a concepção dos alunos, 

mediante a questão da cidadania global e a relação com a sua formação, ainda é algo superficial, 

que precisa ser mais aprofundado no contexto escolar segundo os alunos.  

 

5.5.2.2 Categoria 2: concepção atual de cidadania global 

 

Na presente categoria, a proposta é analisar a concepção atual de cidadania 

global, para este momento foi apresentado aos alunos o conceito na integra, conforme Apêndice 

E.  

Após a leitura do conceito, os alunos foram convidados a ler novamente e refletir 

antes de dar início a próxima pergunta, que é: após conhecer o conceito apresentado pela ONU 
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de cidadania global, o que vocês imaginam que possa ser feito dentro da escola e nas ações dos 

professores, para que você e seus colegas sejam formados como cidadãos globais, para 

transformar a sociedade? 

 

Acho que deveria ter aulas de ética, no fundamental tem ao contrário do Ensino 

Médio, acho importante, porque a gente pensa sobre o nosso papel na sociedade, com 

reflexões de como atuamos (A12). 

 

Na citação do aluno (A12), um dos pontos que pode agregar na formação para 

cidadania global são aulas de ética, aparentemente um trabalho que é realizado nos anos 

anteriores, mas não acontece de forma específica no Ensino Médio. Segundo o participante 

estas aulas poderiam dar subsídio para refletir acerca do seu papel na sociedade. 

Após o posicionamento deste aluno, outro estudante retratou a questão das aulas 

voltadas aos itinerários formativos, que vêm ao encontro a estas questões éticas:  

 

Tem outras matérias que tratam estas questões de formação também, como na matéria 

de itinerários de ciências da natureza de biologia que a gente tem, e estamos no 

módulo de bioética, e tratamos de casos éticos dentro da saúde, é algo que gostei, e 

penso que os professores podem até fazer mais, esses dias fizemos uma visita a uma 

clínica de terapia ocupacional, eu gostei, e algo até que eu faria como faculdade a 

terapia ocupacional, foi uma oportunidade para conhecer mais outras áreas (A6). 

 

 

Na fala, é possível observar a relação com as aulas dos itinerários formativos 

com as questões éticas relacionadas à formação do aluno e ampliando o olhar do estudante com 

visitas e experiência de profissionais da saúde. O tema Itinerários também foi mencionado por 

outro estudante: 

 

Esse conceito de cidadania global é um pouco explorado nos itinerários, que permite 

maior discussão, algo que gosto muito, é mais direcionada para áreas de 

conhecimento, ou seja, humanas, exatas, enfim. E os itinerários agregam nessa 

questão de atuação para cidadania. Nas disciplinas nossos professores também tratam 

dessa questão que o conceito de cidadania. E temos muitos debates, e isso traz os 

alunos a pensar sobre sua atuação (A2). 

 

Após a fala do aluno (A2), os demais concordaram balançando a cabeça, ou seja, 

é possível analisar que após a reflexão e leitura do conceito na integra, apresentando antes da 

realização da pergunta, os estudantes conseguiram aproximar com maior facilidade o conceito 

a prática que acontece em sala de aula. A fala do aluno ressalta uma relação entre o que é 

trabalhado nas aulas do novo Ensino Médio com os itinerários formativos e a formação para 

cidadania global, com a possibilidade de debates em sala de aula e reflexões pertinentes à 

temática abordada.  
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Alguns estudantes trouxeram uma questão trabalhada nas aulas de itinerários 

formativos que tem relação com a questão da cidadania voltada para a sustentabilidade, no qual 

o professor desenvolveu um projeto, para que pudessem refletir sobre o papel de cada um no 

uso consciente dos recursos naturais, e apresentaram as seguintes falas: 

 

Em uma das aulas dos itinerários abordamos temas de atualidades, e um dos últimos 

assuntos da aula foi a criação de um projeto para diminuir o uso do plástico na escola, 

e os professores falam sobre a realidade, que os recursos estão acabando, e pensar em 

soluções que contribuem (A10).  

 

E mesmo, trabalhamos essa questão da sustentabilidade, esse projeto por exemplo, 

pensamos em soluções para diminuir o uso, criamos também um Instagram com posts 

de como ajudar na diminuição de plástico, no restaurante da escola colocamos uma 

caixinha separada para colocar as tampas, a separação correta dos lixos, e aos poucos 

estamos conseguindo resultados (A6).  

 

E nas aulas refletimos também as nossas ações, em uma das aulas fizemos um gráfico 

individual de pegada ecológica, e temos que começar a mudança por nós, é algo 

difícil, mas que é necessário, acredito que essas reflexões fazem parte dessa formação 

para cidadania (A5).  

 

Outra questão positiva dos itinerários é a forma de avaliação, que não fica focada em 

avaliação, são questões mais de trabalho em aula, discussões, práticas, e a gente 

aprende muito sem essa cobrança de avaliação também (A5). 

 

Neste contexto, é possível constatar que algumas ações já são realizadas na 

escola direcionadas à formação para cidadania global, ao pensar por exemplo no âmbito local 

relacionado à sustentabilidade os estudantes conseguem refletir suas ações e possibilidades de 

mudanças que partem do individual para o coletivo.  

Ao ressaltar essa questão do novo Ensino Médio, quando mencionaram os 

itinerários formativos, os alunos trouxeram para discussão também as aulas voltadas para o 

projeto de vida, que tem relação com o autoconhecimento do estudante em um processo 

reflexivo de formação, assim, fizeram os seguintes apontamentos: 

 

As aulas de projeto de vida, ajudam na reflexão, pensar no futuro. Então são aulas que 

tem o nome projeto de vida, e ajuda a olhar para nós mesmos, entender o que mais 

gostamos, para qual área estamos mais inclinados, as relações pessoais e de família 

(A10). 

 

A disciplina de projeto de vida ajuda nas questões pessoais e tem também palestras 

com profissionais de diferentes áreas e isso ajuda na escolha da nossa carreira (A5). 

 

Nessa aula, temos também aulas de debates contemporâneos, fazemos discussões, 

redações sobre as temáticas, e são aulas ricas, porque a gente expõe nossa opinião e 

isso ajuda muito na formação (A6). 

 

Na escola temos também alguns projetos, que abordam essa questão da formação para 

cidadania, no projeto de vida por exemplo tem palestras com médicos, advogados e 

até policiais, que trazem essa questão de visão de formação, e tem também projetos 
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sociais na escola. Tem o ponto a ponto, que a ideia é ensinar as pessoas a tricotar, 

reunimos em uma tarde em grupo, tricotando e no final do ano entregamos as peças 

no asilo, com uma visita, os idosos adoram (A5). 

 

É possível analisar, com estas falas, que a disciplina projeto de vida é efetiva na 

formação dos estudantes na relação de autoconhecimento, e incentiva os estudantes a refletirem 

sobre suas escolhas para o futuro, ao apresentarem diferentes áreas de atuação profissional. Para 

os jovens pensar em escolhas para o futuro, é algo complexo que demanda orientação para 

refletir acerca de seus desejos, competências e habilidade. Além disso, ao terem contato com 

diferentes profissionais compreendem a importância do papel social desempenhado por cada 

indivíduo. Ainda, em relação aos apontamentos da disciplina projeto de vida, uma estudante 

não concordou com a forma de avaliação da mesma: 

 

Eu gosto dessas aulas, mas acredito que as aulas de projeto de vida podiam ajudar 

mais se o foco fosse na formação ética e também se não ficasse preso em avaliações, 

não faz sentido, uma disciplina de projeto de vida ter avaliação (A2). 

 

Neste quesito os demais alunos concordaram com o posicionamento do (A2), 

ressaltando que a avaliação não precisa ficar presa a questões quantitativas, e que podem ser 

avaliados de outras formas. 

Ainda respondendo ao questionamento de quais ações podem ser desenvolvidas 

na escola que contribuam para formação em cidadania global e para transformar a sociedade, 

foram mencionadas questões relacionadas á educação financeira, como: 

 

Poderiam ensinar questões de economia também ajudaria na formação. E na minha 

opinião ensinar como usar o dinheiro, porque a gente sai da escola, mas não sai 

preparado para a vida, e como usar o dinheiro do seu trabalho. E como investir, eu por 

exemplo hoje estou estudando sobre ações, dinheiro que pode investir e lucrar (A1). 

 

E também ensinar o controle de finanças, saber como gastar, economizar, enfim (A7). 

 

Eu concordo, e podíamos aprender questões de imposto, financiamento, como investir 

(A10). 

 

Eu concordo, e podíamos aprender questões de imposto, financiamento, como investir 

(A9). 

 

É possível observar a preocupação dos estudantes nas questões relacionadas à 

formação financeira e para entender questões econômicas. Após a resposta desses alunos, os 

demais concordaram que isso poderia ser mais trabalhando em sala de aula. É válido ressaltar 

que questões como esta fazem parte da formação para cidadania global na relação de 

desenvolvimento do país.  
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5.5.2.3 Categoria 3: sugestões dadas por estudantes para a prática docente acerca da cidadania 

global. 

 

 

A presente categoria, visa após as discussões realizadas até o momento, analisar 

sugestões dadas pelos estudantes em relação a práticas pedagógicas que contribuam para 

formação em cidadania global.  

A partir deste ponto, foi elencada a seguinte pergunta aos estudantes no grupo 

focal: vocês estão cursando os últimos anos da educação básica, com uma bagagem de 

conhecimento ao longo de toda trajetória escolar, acreditam que ao final do Ensino Médio 

estarão prontos para atuar na sociedade?  

Respondendo à questão os alunos se manifestaram da seguinte forma:  

 

De certa forma sim, e acho que os itinerários de humanas ajudam nessa formação, mas 

acho que saímos da escola como um ‘bebê crescido’’, a gente tem tudo na teoria, mas 

na prática será que vou saber aplicar, eu já sei o que é certo e o que é errado, mas na 

pressão será que vou conseguir atuar de forma correta na sociedade (A2). 

 

Eu acho que saímos com uma bagagem conceitual muito grande, e um conhecimento 

rico sobre sociedade. Agora como aplicar certa teoria, os professores até ensinam, mas 

é particular, porque envolve também sua formação pessoal, seus valores. Mas vejo 

um avanço grande de formação, de hoje com anos atrás (A5). 

 

Eu acredito que não vamos sair um super ser humano, preparados para tudo, mas 

saímos um ser humano decente, e sair um ser humano decente da escola já é muito 

válido. Porque se a gente tem essa bagagem cada um depois corre atras de suas 

escolhas e continuar se formando dia a dia, não dá para parar (A10). 

 

Eu concordo, porque além disso temos muitos exemplos na escola, nossos professores 

inspiram muito na nossa formação, como ao pensar como queremos ser, e no nosso 

futuro (A5). 

 

Eu penso assim também, como meus colegas, além disso o mundo está em constante 

mudança, então a gente deve procurar conhecimento, experiência e inspiração para 

sermos pessoas melhores (A6). 

 

Eu penso que vamos sim sair como pessoas decentes, mas me preocupo com o futuro 

do nosso país, porque a maioria ainda não está preparada, e é difícil ver a mudança 

dessa forma (A2). 

 

Diante do exposto, os demais estudantes concordaram que a bagagem de 

conteúdo é grande, mas ao sair da escola é importante continuar buscando conhecimento, 

porque não saem completamente prontos para atuar na sociedade. Nesse contexto, o papel do 

professor é essencial, visto que é um dos agentes de formação e transformação social na vida 

de cada estudante, e deve visar a práticas pedagógicas que trabalhem princípios éticos, morais, 

explorar temas e problemas da atualidade, desenvolver senso crítico e de análise sobre a 
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realidade, visando ao protagonismo juvenil. Como os alunos mencionaram, a bagagem 

conceitual é importante, mas a questão da formação para cidadania é ainda mais relevante.  

Neste sentido, corroborando com a questão, Sen (2010) ressalta a finalidade do 

desenvolvimento no caráter humano, que deve ser compreendido como um processo 

relacionado à expansão das liberdades do indivíduo, ainda para o autor a educação tem o poder 

de propiciar melhores condições de modificação social, sendo capaz de contribuir para 

formação de cidadãos ativos, conscientes e capazes de promover mudanças. 
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6 CENÁRIOS GLOBAIS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES: o 

século XXI e as repercussões do multiletramento – para novos arranjos 

curriculares 

 

O objetivo do presente capítulo é apresentar reflexões sobre as práticas docentes 

pautadas em ações de multiletramento que podem desencadear a formação de estudantes para 

a cidadania global, por meio de novos arranjos curriculares. É preciso salientar que não se trata 

de manual de receita ou forma de realizar ou direcionar quaisquer atividades. Pelo contrário, 

são reflexões que podem subsidiar a necessária criação diária e longitudinal do profissional de 

educação, tendo em vista práticas com multiletramentos. 

Consideramos a concepção de cidadania global (ONU, 2018), que tem por 

intuito propagar a questão do respeito coletivo, propiciando um sentimento de pertença do 

mundo em que se vive, a fim de promover responsabilidade em ações voltadas para o bem 

comum, assumindo seu papel na sociedade, e buscando soluções para problemas locais e 

globais, para um mundo mais tolerante e seguro, ou seja, estar desperto e mobilizar-se para a 

transformação social, com maior atuação para promoção dos direitos humanos e no respeito 

pelas diferenças em todos os âmbitos, seja cultural, político, religioso etc., compreendendo 

assim que habitamos um mesmo espaço, um único planeta, ao qual temos de valorizar e buscar 

o bem estar coletivo. Como se pode constatar, pensar sobre cidadania global é pensar em muitos 

aspectos, globais e integrais. Por fim, pensar em Cidadania Global é pensar em mudança de 

ações atuais prejudiciais à população futura, é não estar acomodado, mas sim incomodado com 

todo tipo de injustiça, buscando um mundo mais ético, digno, inclusivo e mais sustentável. 

Vale destacar também os preceitos de desenvolvimento sustentável pautados nos 

ODS, pois, ao abordar as questões da Cidadania Global e educação, estão estritamente ligadas 

ao desenvolvimento sustentável, e essenciais na formação deste cidadão global, como 

apresentado na meta 4, voltada à educação, que visa assegurar a educação inclusiva e equitativa 

de qualidade, a fim de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 

de modo que os indivíduos se tornem agentes de mudança direcionada à sustentabilidade, com 

atitudes que lhes permitam contribuir para o desenvolvimento sustentável, com uma visão 

holística, para atuar na sociedade contemporânea.  

Considera-se no estudo também as brechas que o ensino formal apresenta, 

trazido pelas instituições escolares e como as Legislações voltadas à formação do estudante, 

neste caso com foco para os estudantes do Ensino Médio, como a BNCC e o Currículo Paulista, 

elencando a essencialidade do professor. Trata-se de relevantes documentos, apresentados 
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como políticas públicas, que trazem a questão da identidade ao ‘‘novo’’ Ensino Médio e 

apresenta caracterizações sobre itinerários formativos, componentes eletivos e projeto de vida, 

propondo mudanças de paradigmas a forma de ensino e formação dos estudantes, estabelecendo 

competências e habilidades a serem desenvolvidas, por meio de aprendizagens essenciais, para 

a leitura da realidade, e enfrentamento dos novos desafios da contemporaneidade, sejam esses 

desafios sociais, econômicos e ambientais, e para tomada de decisões.  

É relevante pontuar também a questão da tecnologia, de multiletramento, que 

envolvem as questões multiculturais e multimodais, considerando que na teoria dos 

multiletramentos há diferentes modos de significação, como o escrito, visual, espacial, tátil, 

gestual, auditivo e oral, sendo que a multimodalidade é a teoria de como esses modos de 

significado estão interconectados na prática de representação e comunicação. (KALANTZIS; 

COPE; PINHEIRO, 2020). E ao agregar a questão da tecnologia à metodologia da sala de aula, 

é necessário reorganizar os currículos e estabelecer novos arranjos. 

A partir deste momento, estabelecidas as bases norteadoras da reflexão, neste 

cenário, é imprescindível que o professor coloque o currículo em ação, e mais que isso, pense 

em novas propostas, novas metodologias, ou seja, um novo arranjo, que permita um trabalho 

em sala de aula, voltado à formação de estudantes que sejam autores da sua história, com um 

olhar para o futuro e pense em como suas ações impactam no todo, ou seja, cidadãos globais 

atuantes, e assim, desenvolva práticas que envolvam: 

a) temáticas multiculturais e transversais que perpassam os direitos humanos, 

meio ambiente, diversidade, sexualidade, ética e equidade;  

b) abordagens locais e globais;  

c) abordagens em pesquisas científicas – interdisciplinar, integrais e múltiplas; 

d) ações autorais dos estudantes através de trabalhos com projetos; 

e) politização em leitura e escrita – na língua materna e em línguas estrangeiras, 

além de Língua de Sinais - Libras; 

f) domínio de tecnologias da informação e comunicação; 

g) domínio de textos multimodais; 

h) formação humana e arte – diálogo entre razão e emoção; e 

i) enfim, ações para uma escola significativa para vida social. 

Compondo esse novo arranjo curricular, é necessário um destaque as temáticas 

multiculturais e transversais que perpassam os direitos humanos, assim como o meio ambiente, 

diversidade, sexualidade, ética e equidade. Temas que devem fazer parte das discussões em sala 
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de aula, não só estes, mas todos aquelas que perpassam a formação humana. Para que assim o 

estudante compreenda a necessidade de pensar as questões de educação ambiental e educação 

para o consumo; sobre a diversidade cultural no nosso país e a valorização do multiculturalismo, 

decorrentes de todas as matrizes históricas; refletir acerca dos princípios de uma educação 

voltada para os direitos humanos, a cidadania e o civismo; compreender a necessidade de uma 

mudança de paradigma em relação à equidade em relação as diferenças sociais e o respeito 

diante de temas voltados a diferenças sociais, raciais ou sobre sexualidade. Assim, ao trabalhar 

na perspectiva da transversalidade, é possível desencadear metodologias modificadoras na 

prática pedagógica, integrando diversos conhecimentos e ultrapassando uma concepção 

fragmentada, em direção a uma visão sistêmica, e a partir desta proposta ampliar o olhar dos 

estudantes frente aos temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional 

e global. O multiletramento aqui deve enfatizar a transversalidade. As tecnologias, as culturas 

e as multimodalidades devem convergir para a transversalidade, ou seja, temáticas que 

perpassam lugares, tempos e indivíduos. 

Em relação ao trabalho direcionado as abordagens locais e globais, o primeiro 

passo é que os alunos e profissionais envolvidos com o processo educacional compreendam os 

impactos da globalização, e refletir sobre acontecimentos próximos a sua realidade, como 

também em âmbito global, e quais as consequências de determinado acontecimento estudado 

ou vivido. É necessário um trabalho que permeie uma visão humanística da ciência, e coloque 

a pessoa como autor e sujeito do mundo, no centro do conhecimento, sem que haja um 

reducionismo dos saberes, ou então um trabalho que fragmente um problema para ser estudado, 

ou seja é necessária uma visão holística, trabalhar a totalidade, como destacado no paradigma 

emergente, ao qual o conhecimento é total, tem como horizonte a totalidade universal 

(SANTOS, 2008). Neste cenário, é relevante que os professores incentivem através de pesquisa, 

a criação projetos interdisciplinares que possam atender à comunidade local dos estudantes, 

valorizando seus costumes, sua cultura, porém sem deixar de inserir a realidade da globalização, 

assumindo um papel ativo, ou seja, sendo útil à sua comunidade, ao seu país, para então fazer 

parte e agregar a cultura mundial. Aqui o multiletramento deve relevar o multiculturalismo e 

a multimodalidade 

É válido destacar também a relevância do trabalho com abordagens em pesquisas 

científicas – interdisciplinar, integrais e múltiplas; nos últimos anos da educação básica, para 

que o aluno desenvolva capacidade de discernimento nas mais variadas temáticas a qual vai se 

deparar na sociedade. Um ponto de destaque é que a pesquisa científica e o uso desse saber 

devem respeitar os seres humanos, no que tange aos direitos humanos, proporcionando 
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desenvolvimento de forma positiva, além de incentivar no aluno a capacidade de desenvolver 

diferentes teorias que sejam múltiplas, racionais, críticas em relação ao conhecimento, reflexiva 

diante das informações e autocrítica para análise dos fenômenos e intervenção, aplicando o 

protagonismo juvenil tão necessário para mudanças sociais significativas.  

Outra proposta a ser implementada neste novo arranjo curricular são ações 

autorais dos estudantes através de trabalhos com projetos; que contribui de forma significativa 

a desenvolver uma aprendizagem significativa, baseada na sua realidade e busca de soluções de 

problemas, pois pode surgir de um problema  ou de uma questão norteadora dos alunos 

levantada dentro do seu contexto real na busca de soluções, além disso fundamenta-se como 

uma forma de educação mais contextualizada, na qual o estudante desenvolva, além dos 

conteúdos, habilidades voltadas a criticidade, criatividade, colaboração e comunicação em 

equipe. Estas ações favorecem o protagonismo em ações autorais e podem ser trabalhadas em 

duas ou mais disciplinas. Dessa forma o trabalho com projetos permite ao professor a utilização 

diferentes métodos em sala de aula, e variadas possibilidades de aprendizagem, adequando-os 

à realidade da sala de aula e da sua turma. Em uma aprendizagem mais significativa.  

Outro ponto de destaque na formação dos estudantes está relacionado a 

politização em leitura e escrita, no que tange a língua materna e a língua estrangeira; sabe-se 

que a leitura é um meio pelo qual o indivíduo tem acesso ao conhecimento, assim, quando se 

desenvolve o hábito da leitura consequentemente o aluno é mais informado e compreende 

melhor as relações e acontecimentos recorrentes do mundo, além de serem mais politizadas e, 

dessa forma, exercem a cidadania com maior discernimento. O professor neste contexto é então 

um dos principais agentes de modificação social, ao valorizar a leitura como meio para adquirir 

conhecimento, trata-se aqui não apenas da língua materna, mas também da língua estrangeira, 

pois é através delas é possível ressignificar e desconstruir os discursos e práticas já existentes e 

promover igualdade. 

Outra prática que precisa ser repensada é em relação domínio de tecnologias da 

informação e comunicação; pois no atual século estamos vivenciando transformações contínuas 

na maneira como nos comunicamos e na acessibilidade aos novos meios tecnológicos, e todo 

esse contexto faz parte do mundo globalizado que vivemos. Assim, é imprescindível que o 

professor tenha domínio das tecnologias digitais e consiga expor para os alunos as diferentes 

possibilidades existentes, para que em sua prática diária possa desenvolver, junto a seus alunos, 

um trabalho motivador, eficiente e condizente com a realidade da sociedade contemporânea. 

Possibilitando dessa forma, que os espaços da sala de aula, abram espaços para o uso de 

aparelhos como smartphones, celulares, tablets e notebooks, como instrumentos que além de 
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auxiliar a ter acesso a informação, possa ser aplicado no desenvolvimento de projetos, para 

debate de assuntos locais e globais, e assim promover a motivação dos alunos na aquisição do 

conhecimento. 

No campo domínio de textos multimodais, é essencial que o professor reflita sua 

prática afim de orientar os estudantes a compreenderem como se dá a construção do texto, de 

acordo com todas as possibilidades da comunicação e suas representações, e nas variações 

possíveis, seja ela: impressa, audiovisual, hiperlink ou hipertexto. E assim considerar os 

ambientes de comunicação contemporâneos em constante mudança, de modo que o estudante 

tenha prática na representação de textos seja por meio da caneta e papel, seja pelo teclado do 

computador ou pela lente de uma câmera com registro de imagens; mas que consiga apresentar 

significado a mensagem transmitida e ainda mais, que consiga interpretar as mensagens a qual 

se depara e a sua intencionalidade, ou seja, analisar quais os interesses e motivações de quem 

transmite determinada mensagem. O professor precisa deixar claro para o aluno que o texto é 

um instrumento de comunicação rico em possibilidades, que propicia interação social, mas a 

sua interpretação e o uso da informação fornecida é o que potencializa seu processo de formação 

pessoal.  

Outro ponto a ser revisitado na formação dos estudantes, está relacionado a 

formação humana e arte em um diálogo entre razão e emoção, considerando a importância das 

humanidades para a educação, em uma proposta que potencialize as capacidades individuais, a 

inteligência emocional, as habilidades artísticas, o pensamento crítico, assim como os valores 

morais, políticos e de cidadania. Ao trabalhar questões voltadas a esta temática, é possível 

promover a existência e o fortalecimento da democracia, de questões éticas e desenvolvimento 

social e humano. Um trabalho de relevância ao refletir sobre a formação para uma cidadania 

marcada pelo pluralismo e multiculturalismo. Essa proposta também tem relação com o 

desenvolvimento das capacidades individuais, que deve ser buscado pelos indivíduos, e isso 

pressupõe que cada um deve ser tratado como um fim em si mesmo e não como um mero meio, 

isto é, como um mero meio instrumental para o fim dos outros (NUSSBAUM, 2015). Vale 

destacar que esse arranjo no currículo propõem um novo olhar do professor frente a formação 

humana, considerando que a capacidade de pensar e de imaginar é o que nos torna humanos e 

consequentemente torna nossas relações mais humanas e ricas, em vez de relações meramente 

utilitárias e manipuladoras Pois, quando estamos em sociedade, é necessário ter um olhar para 

com o outro, o que está diretamente ligado a democracia, porque se baseia no respeito, e este, 

por sua vez, está relacionado a capacidade de perceber os outros como seres humanos, não 

como objetos. 
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Toda essa estrutura propõem um novo arranjo, que tem por objetivo possibilitar 

um trabalho direcionado a formação de estudantes autores da sua trajetória, que pense como 

suas ações do presente podem refletir no futuro, e assim assumam o papel de cidadãos globais 

atuantes, estas ações se constituem como essenciais para uma escola significativa para vida 

social, além de alinhar as aprendizagens a promoção de autoconhecimento e pensar em um 

ensino que esteja alinhado com uma perspectiva de educação do futuro. 

Por fim, o professor precisa colocar o currículo em ação, refletindo a formação 

do estudante e revisitando suas práticas em sala. Pois, a aula é uma história, contada pelo 

professor, com a coautoria dos estudantes. A organização, a condução e o desenrolar do enredo 

são mediados pelo professor, e toda essa ação orienta o aluno em seu projeto de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.conexia.com.br/educacao-do-futuro/


122 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao retomar o objetivo geral da investigação que é analisar práticas pedagógicas 

no Ensino Médio, relacionadas ao uso do multiletramento, com vistas à formação do cidadão 

global, para um contexto de desenvolvimento sustentável, podem-se considerar as reflexões 

seguintes, ressaltando os contextos teórico-prático apresentados. 

O estudo foi articulado em três diferentes momentos: o primeiro, abordando a 

questão bibliográfica e documental, partindo de concepções, conceitos e base acadêmico-

teórica, explanando assim os princípios de cidadania global, multiletramento e o que a Base 

Nacional Comum Curricular enfatiza em relação à proposta do novo Ensino Médio. 

Posteriormente, no segundo momento, tem-se a pesquisa de campo, composta 

por duas coletas de dados, sendo uma respondida por professores em entrevistas, e outra por 

um grupo focal com estudantes que cursam o 1º ano do novo Ensino Médio. A partir das coletas, 

tem-se o contexto da investigação, ou seja, um mapeamento entre as respostas obtidas com os 

professores e estudantes e a relação com os conceitos de cidadania global, multiletramento e 

práticas pedagógicas, em uma análise geral sobre a temática. Aqui, pode-se constatar, 

inicialmente, que os docentes estão cientes da necessidade de uma formação continuada, a fim 

de desenvolver atividades que remetam às necessidades atuais e futuras, para operacionalizar 

uma prática para a cidadania global. Os entrevistados já trabalham para tal, tangenciando as 

temáticas necessárias, entretanto, de forma assistemática e nas brechas dadas pela BNCC e 

Currículo Paulista, nos itinerários formativos e nas disciplinas eletivas. Os estudantes também 

estão cientes da necessidade de uma formação diferenciada, o que pode estar sendo modificado 

pelos itinerários formativos e pelas eletivas. Mas relatam a continuidade da perpetuação trazida 

por abordagem tradicional em disciplinas nobres, que permanecem conteudistas e com 

metodologias anteriormente empregadas. 

Por fim, e aqui considerada como o ponto crucial da pesquisa, após a análise do 

referencial teórico, da análise do material referente à coleta de dados e das categorias que foram 

construídas, é apresentado uma reflexão propositiva de práticas pedagógicas, composta por um 

novo arranjo curricular, por meio do multiletramento, para o Ensino Médio, que vai ao encontro 

da formação para cidadania global, elencando reflexões que visam contribuir para o 

desenvolvimento sustentável.  

A figura seguinte apresenta os três momentos da pesquisa: 
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Figura 5 – Estrutura da investigação 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

No decorrer do estudo e pesquisa, é notório que, atualmente, o ensino exige cada 

vez mais que os estudantes sejam formados para uma cidadania global, com competências e 

habilidades que atendam a seus anseios e, consequentemente, a demanda do século XXI, com 

domínio de diferentes linguagens para uma atuação efetiva. Dessa forma, constata-se a 

necessidade de um olhar atento à educação, no que diz respeito à formação do aluno, preparando 

o indivíduo em um contexto de desenvolvimento sustentável, sendo assim capazes de atuar 

como cidadãos globais, como protagonistas de suas histórias e na construção de um projeto de 

vida. 

Neste cenário, o estudo traz como indagação: quais as contribuições de práticas 

pedagógicas no Ensino Médio que relevam o multiletramento, por meio do uso de tecnologias, 

para formação da cidadania global em contexto de desenvolvimento sustentável? 

Para responder ao problema do estudo, como hipóteses, pode-se inferir, que 

práticas docentes, na preparação do estudante permitem a ele: realizar pesquisas para a solução 

de problemas pessoais e coletivos; enfrentar os problemas do planeta, porque podem acessar 

informações mais confiáveis e influenciar pessoas; observar e intervir em um mundo voltado 

mais para a sustentabilidade, justiça e democracia; auxiliar em possibilidades de um 

engajamento social e realização de ações locais e pontuais; além de ações que possibilitam 
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estímulo de iniciativas e mentalidade mais participativa. Considera-se que as hipóteses, 

inicialmente, construídas foram comprovadas. 

Diante dessas hipóteses levantadas na fase inicial do estudo, é possível descrever 

que o trabalho com ênfase em propostas de práticas voltadas ao multiletramento, contribui de 

forma considerável, para que o aluno tenha o domínio de diferentes linguagens e 

consequentemente seja capaz de usar o conhecimento adquirido em ações mais efetivas, ou seja, 

com o acesso a informação e sabendo usá-la da forma correta é possível ser um agente de 

transformação, mesmo que em âmbito local, o que consequentemente pode irradiar para 

maiores instâncias. Trata-se de ensinar o aluno a lidar com as ferramentas de informação, 

dominar as diferentes formas de textos, interpretar e analisar o que o conteúdo apresenta em 

sua essência, para que, a partir desse ponto, use a informação como fonte de conhecimento para 

transformação. Esta questão atualmente é muito repensada no ‘‘novo’’ modelo de Ensino 

Médio, e se observa que há uma tendência em ser colocada em prática em sala de aula.  

Dessa forma, o estudo apresenta questões pontuais voltados para o atual cenário 

global, diante das repercussões do multiletramento, refletindo sobre novos arranjos curriculares, 

a partir de práticas docentes que podem desencadear a formação de estudantes para a cidadania 

global. Como pontuado durante o estudo, no atual momento, é imprescindível que o professor 

coloque o currículo em ação, repensando a forma de trabalhar em sala de aula, com novo olhar, 

voltado a formação de estudantes protagonistas da sua história, e principalmente cidadãos 

globais atuantes. A formação continuada docente é imprescindível, seja nas questões técnicas 

e tecnológicas, seja na questão humana. 

Vale destacar que os resultados obtidos consideram a realidade da escola da rede 

particular, que no momento da realização da pesquisa atendia ao formato do novo Ensino 

Médio, mesmo diante do cenário pandêmico, sendo esta uma fragilidade presente nas escolas 

públicas no período em que se aplicou a coleta de dados.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - AOS 

PARTICIPANTES DA PESQUISA (PROFESSORES)  

 

Você está sendo convidado (a) a participar, de forma voluntária, da pesquisa intitulada “PARA 

UMA CIDADANIA GLOBAL: práticas pedagógicas em multiletramento para o 

desenvolvimento sustentável”. Esta pesquisa será realizada na escola de sua atuação 

profissional, localizada na cidade de Franca - SP e tem como objetivo analisar práticas 

pedagógicas no Ensino Médio , relacionadas ao uso do multiletramento, com vistas à formação 

do cidadão global, para um contexto de desenvolvimento sustentável. O procedimento previsto 

para este trabalho é uma entrevista semiestruturada, para relatarem a percepção sobre a 

formação de jovens no uso das diversas linguagens e a correlação com o mundo do trabalho e 

com o mundo, de maneira geral. A entrevista irá acontecer por meio remoto e com a sua 

autorização, será feita a gravação. Nesta modalidade de estudo, não há riscos previstos e os 

resultados a serem obtidos nesta pesquisa serão de grande importância para futuros trabalhos 

sobre o tema. Se caso houver algum desconforto mobilizado pela pesquisa é importante destacar 

que você terá liberdade para retirar seu consentimento e deixar de participar a qualquer 

momento, se desejar ou precisar, sem nenhum prejuízo para você. Comprometo-me ainda, com 

a garantia de sigilo de sua identidade, mesmo na eventual publicação dos resultados e, ao final 

de todas as análises dos dados obtidos, na medida de seu interesse, a disponibilizar lhe um 

relatório final contendo as principais conclusões e sugestões. Caso opte por participar, você 

receberá uma via deste Termo. 

 

1 Nome completo do(a) participante: 

2. E-mail: 

3. Disciplina que leciona 

4. De acordo e ciente da participação (  ) Sim  (  ) Não.  
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

RESPONSÁVEIS PELOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar, de forma voluntária, da pesquisa intitulada 

“PARA UMA CIDADANIA GLOBAL: práticas pedagógicas em multiletramento para 

o desenvolvimento sustentável”. Esta pesquisa será realizada na escola em que seu filho 

está regularmente matriculado e tem como objetivo analisar práticas pedagógicas no 

Ensino Médio , relacionadas ao uso do multiletramento, com vistas à formação do 

cidadão global, para um contexto de desenvolvimento sustentável. Neste contexto, o 

pesquisador irá realizar uma coleta de dados através de um grupo focal com 18 

estudantes do Ensino Médio  da mesma escola; com objetivo de observar os efeitos dos 

ensinamentos voltados ao multiletramento, para atuação em cidadania global. Todas as 

atividades citadas acima acontecerão por meio remoto em horários convenientes para 

ao grupo de alunos participantes do grupo focal. A participação do seu filho(a) na 

pesquisa é de grande importância para futuros trabalhos sobre este tema. Caso haja 

algum desconforto ocasionado pela participação na pesquisa é importante destacar que 

você terá liberdade para retirar seu consentimento e o aluno poderá deixar de participar 

desta pesquisa a qualquer momento, se desejar ou precisar, sem nenhum prejuízo 

consequente. Todos os dados obtidos durante as fases deste trabalho serão utilizados 

pela pesquisadora responsável, comprometendo-se com a garantia de sigilo de sua 

identidade e a do(a) aluno(a), mesmo na eventual publicação dos resultados. Após se 

esclarecer a pesquisa e caso autorize a participação do(a) aluno(a) sob sua 

responsabilidade nesse estudo, você receberá uma via deste documento assinada pelo 

pesquisador.  

 

1 Nome completo do (a) aluno: 

2. Série: 

3. Nome completo do responsável: 

4. E-mail do responsável: 

5. Autorizo a participação do(a) aluno(a) sob minha responsabilidade nesse estudo. 

 (  ) Sim  (  ) Não.  
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APÊNDICE C - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - AOS 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, de forma voluntária, da pesquisa intitulada “PARA 

UMA CIDADANIA GLOBAL: práticas pedagógicas em multiletramento para o 

desenvolvimento sustentável”. Esta pesquisa será realizada na escola em que você está 

regularmente matriculado e tem como objetivo analisar práticas pedagógicas no Ensino Médio 

, relacionadas ao uso do multiletramento, com vistas à formação do cidadão global, para um 

contexto de desenvolvimento sustentável. Neste contexto, o pesquisador irá realizar uma coleta 

de dados através de um grupo focal com 18 estudantes do Ensino Médio  da mesma escola; com 

objetivo de observar os efeitos dos ensinamentos voltados ao multiletramento, para atuação em 

cidadania global. Todas as atividades citadas acima acontecerão por meio remoto em horários 

convenientes para ao grupo de alunos participantes do grupo focal. Sua participação na pesquisa 

é de grande importância para futuros trabalhos sobre este tema. Caso haja algum desconforto 

ocasionado pela participação na pesquisa é importante destacar que você terá liberdade para 

retirar seu consentimento e poderá deixar de participar desta pesquisa a qualquer momento, se 

desejar ou precisar, sem nenhum prejuízo consequente. Todos os dados obtidos durante as fases 

deste trabalho serão utilizados pela pesquisadora responsável, comprometendo-se com a 

garantia de sigilo de sua identidade, inclusive na eventual publicação dos resultados. Após se 

esclarecer a pesquisa e caso sua participação seja autorizada por seu responsável nesse estudo, 

você receberá uma via deste documento assinada pelo pesquisador. 

 

1 Nome completo do(a) participante: 

2. Série: 

3. E-mail: 

4. De acordo e ciente da participação (  ) Sim  (  ) Não.  
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA AOS 

PARTICIPANTES DA PESQUISA – PROFESSORES. 

 

Pesquisa intitulada: PARA UMA CIDADANIA GLOBAL: práticas pedagógicas em 

multiletramento para o desenvolvimento sustentável.  

 

IDADE: _________________________________________________________ 

SEXO: __________________________________________________________ 

DISCIPLINA QUE LECIONA: ______________________________________ 

PARA QUE ANOS LECIONA: ______________________________________ 

 

 

APRESENTAÇÃO DO CONCEITO MULTILETRAMENTO: 

 

Para Rojo (2012), a concepção de multiletramento é emergente da sociedade 

contemporânea, em sua grande parte, devido às novas TICs (Tecnologia da Informação e 

Comunicação), e à grande variedade de culturas, fruto de um mundo globalizado. Rojo (2012) 

aponta também a questão de uma pedagogia dos multiletramentos, no qual é preciso pensar 

como as novas tecnologias da informação podem transformar os hábitos de ensinar e aprender, 

além de inserir no ensino novas práticas, em um trabalho colaborativo, formando leitores 

críticos, que buscam conhecimento, a fim de transformar o meio em que vivem 

 

1- Com base em sua experiência docente, como observa as potencialidades do uso das 

novas tecnologias digitais da informação e comunicação na formação do aluno? 

 

APRESENTAÇÃO DO CONCEITO DE CIDADANIA GLOBAL: 

 

A ONU entende que o conceito de cidadania global é conhecer para poder agir, 

é estar receptivo a novas ideias e a novas aprendizagens, é saber que todos temos a capacidade 

de mudar o mundo e de fazer erguer a nossa voz para que se respeitem direitos humanos, sociais, 

econômicos e políticos.  
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2- Neste sentido, fazendo um paralelo com o conceito de multiletramento, quais ações têm 

sido feitas que contribuem para formação do aluno em relação a cidadania global? 

 

3- O que observa que ainda pode ser feito no Ensino Médio  em práticas de multiletramento 

para desenvolver a questão da cidadania? 

 

 

Franca, ___ de_____________de________                                                          

Pesquisadora: Mestranda Thais Machado Costa 

Contato:  thaismachadocostatmc@gmail.com  

Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
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APÊNDICE E – GRUPO FOCAL - ROTEIRO ESTRUTURADO AOS 

PARTICIPANTES DA PESQUISA - ALUNOS 

 

Pesquisa intitulada: PARA UMA CIDADANIA GLOBAL: práticas pedagógicas em 

multiletramento para o desenvolvimento sustentável.  

 

IDADE: ________________________ 

SEXO: _________________________ 

SÉRIE: _________________________ 

 

 

1- Você acredita que sua formação escolar contribui para sua atuação como cidadão? 

 

2- Como vem atuando para esta questão? 

 

 

3- Para construir uma cidadania, o que você acredita ser necessário? 

 

 

APRESENTAÇÃO DO CONCEITO CIDADANIA GLOBAL: 

 

Cidadania Global é estar desperto e mobilizar-se para a transformação social, 

acrescentando valor à comunidade. Significa criar pontes entre o local e o global, descobrindo 

no bairro, na vila, na cidade o que nos liga ao mundo. É estar receptivo aos desafios atuais e 

pensar nos prós e nos contras desses desafios. É fazer erguer a voz na promoção dos direitos 

humanos e no respeito pela diferença e pela diversidade. É compreender que habitamos uma 

casa comum e que só temos este planeta, pelo que temos de o proteger. Cidadania Global é não 

estar acomodado, mas sim incomodado com as injustiças sociais, ambientais, políticas e 

económicas. Cidadania Global é tirar as mãos dos bolsos e atuar para garantir um mundo mais 

justo, mais digno, mais inclusivo e mais sustentável. (Dicionário do Desenvolvimento - 

Adaptado de ONU – p. 15, 2018) 
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4- Após conhecer o conceito apresentado pela ONU de cidadania global, o que vocês 

imaginam que possa ser feito dentro da escola e nas ações dos professores, para que 

você e seus colegas sejam formados como cidadãos globais, para transformar a 

sociedade? 

 

5- Vocês estão cursando os últimos anos da educação básica com uma bagagem de 

conhecimento ao longo de toda trajetória escolar, acreditam que ao final do Ensino 

Médio  estarão prontos para atuar na sociedade?  

 

Franca, ___ de_____________de________                                                          

Pesquisadora: Mestranda Thais Machado Costa 

Contato:  thaismachadocostatmc@gmail.com  

Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
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