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RESUMO 

 

A educação é um relevante aspecto para a promoção do desenvolvimento dos países 
e, na perspectiva do Desenvolvimento como Liberdade, ela é responsável pela 
construção de um mundo digno para se viver, servindo não somente à colocação dos 
indivíduos nos melhores postos do mercado de trabalho. Ela possibilita a construção 
de habilidades pessoais e coletivas indispensáveis para que a condição de agente se 
efetive, sendo este o verdadeiro modo do desenvolvimento. Entretanto, uma educação 
de cunho capitalista tem sido evidenciada por uma sociedade focada no capital e que 
visa formar indivíduos apenas para o mercado de trabalho, transmitindo valores de 
consumo e até mesmo legitimando as desigualdades sociais. Nesse contexto, 
buscando superar os vieses dessa educação hegemônica, a atual pesquisa trata-se 
de um estudo propositivo e reflexivo em que a Professora Pesquisadora buscou 
analisar sua própria prática docente, com vistas a verificar as possibilidades e os 
desafios de assumir, no ambiente de uma sala de aula do ensino fundamental público, 
a promoção das capacidades humanas. Segundo a perspectiva de Desenvolvimento 
como Liberdade de Amartya Sen (2010) e a visão de educação para o 
Desenvolvimento como Liberdade de Martha Nussbaum (2019), o desenvolvimento 
da ética pedagógica socrática, a promoção de cidadania (como participação) e o uso 
da imaginação narrativa, são práticas indispensáveis para a manutenção e 
fortalecimento da democracia e da construção de um mundo digno para se viver. Em 
seguida, foi realizada uma entrevista em grupo focal com professores, a partir dos 
eixos detectados na primeira fase da pesquisa. A análise dos dados se deu através 
da Abordagem Fenomenológica, sendo construídos quatro eixos de discussão. Foram 
observados fatores externos e internos ao professor, que contribuem ou dificultam a 
implementação de uma educação para o desenvolvimento como liberdade. Ainda, 
verificou-se que muitas vezes essas capacidades humanas são vistas como questões 
secundárias no cotidiano escolar, não recebendo a atenção devida, tornando 
desafiador o trabalho educativo pela liberdade, cidadania e democracia em sala de 
aula. No entanto, a reflexão sobre a ação docente, tal como proposta nesse estudo, 
mostrou colaborar para a superação dos obstáculos e promover saídas para a 
implementação de uma educação transformadora, tão desejada pelos professores 
participantes. 
  
PALAVRAS-CHAVE 

Desenvolvimento como Liberdade. Educação. Capacidades Humanas. Formação de 
Professores. Amartya Sen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 
Education is an important aspect for promoting the development of countries and, from 
the perspective of Development as Freedom, it is responsible for building a dignified 
world to live in, not only serving to place individuals in the best positions in the job 
market. It enables the construction of personal and collective skills that are 
indispensable for the agent's condition to become effective, which is the true way of 
development. However, an education of a capitalist nature has been evidenced by a 
society focused on capital and which aims to train individuals only for the job market, 
transmitting consumption values and even legitimizing social inequalities. In this 
context, seeking to overcome the biases of this hegemonic education, the current 
research is a purposeful and reflective study in which the Research Professor sought 
to analyze her own teaching practice, in order to verify the possibilities and challenges 
of assuming, in the environment of a public elementary school classroom, the 
promotion of human capabilities. According to Amartya Sen's Development as 
Freedom perspective (2010) and Martha Nussbaum's (2019) vision of Development as 
Freedom (2019), the development of Socratic pedagogical ethics, the promotion of 
citizenship (as participation) and the use of imagination narrative, are indispensable 
practices for the maintenance and strengthening of democracy and the construction of 
a dignified world in which to live. Then, a focus group interview was carried out with 
teachers, based on the axes detected in the first phase of the research. Data analysis 
took place through the Phenomenological Approach, with four axes of discussion being 
built. External and internal factors to the teacher were observed, which contribute or 
hinder the implementation of an education for development as freedom. Still, it was 
found that many times these human capacities are seen as secondary issues in the 
school routine, not receiving due attention, making educational work for freedom, 
citizenship and democracy in the classroom challenging. However, the reflection on 
the teaching action, as proposed in this study, showed to collaborate to overcome 
obstacles and promote solutions for the implementation of a transforming education, 
so desired by the participating teachers. 
 

KEYWORDS 

Development as Freedom. Education. Human Capabilities. Teacher Training. Amartya 

Sen. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Este estudo se trata de uma pesquisa em que a pesquisadora analisa sua 

própria prática docente, e em seguida dialoga com professores interlocutores, com 

vistas a verificar as possibilidades e os desafios de assumir, no contexto de uma sala 

de aula do ensino fundamental séries iniciais, a promoção das capacidades humanas, 

o desenvolvimento da ética pedagógica socrática, a promoção de cidadania (como 

participação) e o uso da imaginação narrativa, que, segundo a perspectiva de 

Desenvolvimento como Liberdade de Amartya Sen (2010), assim como a visão de 

educação para o Desenvolvimento como Liberdade de Martha Nussbaum (2019), são 

práticas indispensáveis para a manutenção e fortalecimento da democracia e da 

construção de um mundo digno para se viver.  

No primeiro capítulo discute-se o conceito de Desenvolvimento como 

Liberdade, de acordo com o economista Amartya Sen (2010), que o compreende 

como a realização pessoal dos indivíduos e a expansão de suas capacidades 

humanas, ou seja, ter oportunidades e acesso às necessidades básicas, sendo 

atendidas e respeitadas, tais como: educação, saúde, habitação, nutrição e 

participação da vida em comunidade. 

No segundo capítulo, apresenta-se sobre a perspectiva de Martha Nussbaum 

(2019), uma Educação para o Desenvolvimento como Liberdade, que deve ser 

democrática e humana, com participação mais ativa dos estudantes, aprimorando sua 

criatividade e empatia, aspectos fundamentais para o desenvolvimento da condição 

de agente que, segundo os autores que referenciam o estudo, é o grande motor do 

desenvolvimento. A autora apresenta aspectos de uma educação para o 

Desenvolvimento como Liberdade, que tem como embasamento o desenvolvimento 

das habilidades humanas que podem ser desenvolvidas através das artes e 

humanidades e abordadas por uma pedagogia de caráter socrático, que se caracteriza 

pelo diálogo e pela argumentação. 

No terceiro capítulo, discute-se sobre a formação dos professores e as várias 

tendências pedagógicas que influenciam a prática docente em sala de aula, fazendo 

uma reflexão sobre a perspectiva tradicional (reprodutivista), que carrega a imposição 

de padronização de ritmos e estágios que devem ser alcançados por todos, 

priorizando apenas o desenvolvimento cognitivo; e também apontamentos sobre a 



11 
 

 

perspectiva inventiva, que coloca o estudante como centro da aprendizagem e 

valoriza os seus conhecimentos através de uma abordagem de invenção de 

problemas que tem por objetivo produzir novas subjetividades e reconfigurações de 

mundo, sendo um processo interno e ao mesmo tempo externo. 

No quarto capítulo, destaca-se a relevância de se investigar a própria prática, 

com a intenção de refletir sobre a ação e levantar possibilidades de exercício de uma 

educação que promova transformação e desenvolvimento na perspectiva da 

liberdade.  

Frente às discussões trazidas no referencial teórico, a metodologia utilizada 

nessa pesquisa é de cunho qualitativo com realização de observação da própria 

prática da Professora Pesquisadora, baseada em uma proposta de autobiografia e 

teoria interpretativa de documentos, tais como: registros de aulas, por meio de 

gravações em áudio, registros em diário de campo e anotações e gravação em áudio 

dos encontros reflexivos com os interlocutores. Para executar a análise de dados, 

selecionou-se a Abordagem Fenomenológica e em seguida, foram formados quatro 

eixos de discussão. 

A justificativa dessa pesquisa está na necessidade de se promover reflexões 

sobre uma educação que tenha como objetivo principal formar cidadãos críticos, 

reflexivos e argumentativos, embasados em um ensino que valorize as artes e as 

humanidades, pois essas carregam a função de despertar nos indivíduos a empatia e 

o olhar para o mundo através da perspectiva do outro. 
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2 OBJETIVO GERAL 
 

 Investigar, por meio de um processo auto reflexivo, os obstáculos e as práticas 

docentes que possam facilitar o desenvolvimento das capacidades humanas e a 

condição de agente, com vistas à promoção do desenvolvimento como liberdade.  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Compreender a própria matriz pedagógica do professor-pesquisador por meio 

da história de vida, estabelecendo um vínculo com a humanidade, propósitos, 

motivações, frustrações, escolhas, origens e caminhos, entrelaçando consigo mesma 

a formação e a pesquisa;  

- Investigar as práticas pedagógicas do professor-pesquisador em termos das 

habilidades humanas e promoção da condição de agente;  

- Observar os entraves para o desenvolvimento das habilidades humanas e 

condição de agente em sala de aula na perspectiva de professores interlocutores;  

- Identificar práticas docentes que favoreçam as capacidades humanas e a 

condição de agente em termos de promoção de desenvolvimento;  

- Propor pistas para a implementação de uma educação para a liberdade. 

 Em seguida, são apresentados o referencial teórico, os procedimentos 

metodológicos, os resultados da pesquisa e as considerações finais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
3.1 DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE 
 

Quando olhamos para a história da civilização humana, podemos perceber que 

o conceito de liberdade veio adquirindo um papel central nas nossas vidas, pois desde 

os tempos antigos, quando a liberdade atingia apenas as minorias na sociedade, seu 

surgimento foi muito importante para o seu posterior desenvolvimento. Segundo 

Cougo (2016) a extensão do conceito de liberdade se deu com a Revolução Francesa, 

em 1789, quando não se falava apenas de liberdades políticas, mas também de 

liberdades individuais, tais como liberdade de expressão, de religião, de associação, 

fala-se de uma liberdade humana universal. O autor relata que muitas vezes dizemos 

ser mais livres hoje do que nossos antepassados, entretanto afirma que também é 

importante pensarmos sobre as questões de igualdade e a relação entre as liberdades 

formais garantidas pelo Estado e as reais liberdades desfrutadas pelas pessoas. 

Com relação à palavra desenvolvimento, quando consultada em um dicionário, 

carrega o significado de “ato ou efeito de desenvolver, fazer crescer ou progredir”. 

Esse crescimento pode variar de acordo com os valores de uma época, de uma cultura 

ou de uma sociedade. Assim, podemos entender que desenvolvimento é a ação ou 

efeito que se relaciona com o processo de crescimento, evolução de um objeto, 

pessoa ou situação em uma determinada condição. Segundo Santos et al (2012), a 

origem do conceito de desenvolvimento surgiu na biologia baseando-se nos estudos 

de Darwin como um processo de evolução dos seres vivos para que pudessem 

alcançar então as suas potencialidades genéticas, nesse sentido a palavra 

desenvolvimento passou a ter uma concepção de transformação. Assim, o conceito 

de desenvolvimento, diante de um século constituído por guerras e crises, foi 

sistematizado por vários campos de conhecimentos científicos, como na economia, 

na sociologia, na antropologia e na ecologia, definindo-o como um estado, um 

processo, um bem-estar, um progresso, um crescimento econômico, um crescimento 

humano e um equilíbrio ecológico. 

Durante muito tempo, o desenvolvimento dos países, segundo Reymão e 

Cebolão (2017), esteve tradicionalmente relacionado ao crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB), aumento de rendas pessoais, industrialização ou avanço 

tecnológico. Entretanto, segundo o economista Amartya Sen (2010), esse modelo de 
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desenvolvimento fundamentado apenas no critério econômico camufla as 

desigualdades sociais, e por esse motivo, o autor propõe novos modos e meios de 

pensar nessa questão, pois para o mesmo, a riqueza é um meio e não o fim do 

desenvolvimento.  Sendo assim, Santos et al (2012) afirmam que o conceito de 

desenvolvimento deve estar atrelado com o grau em que são satisfeitas as 

necessidades humanas. Nesse sentido, ao conceito de desenvolvimento, foram 

incorporadas outras preocupações para além da renda, como a de sustentabilidade 

do meio ambiente e para uma nova forma de se entender o desenvolvimento humano 

(REYMÃO; CEBOLÃO, 2017). 

Esse olhar que compreende o desenvolvimento como a realização pessoal dos 

indivíduos e a expansão de suas capacidades humanas é exposto pelo economista 

indiano Amartya Sen, o qual, após testemunhar a escassez de alimentos que afetou 

Bengali em 1943, interessou-se em fazer reformas sociais, para melhorar a condição 

de vida em países subdesenvolvidos.  Suas ações e estudos tiveram como resultado 

o Prêmio Nobel de Economia em 1998, por ter desenvolvido a economia para o bem 

estar, destacando o termo “desenvolvimento como liberdade”, que, para o autor, 

significa, ao indivíduo, ter oportunidades e acesso às necessidades básicas, sendo 

atendidas e respeitadas, tais como: educação, saúde, habitação, nutrição, 

participação da vida em comunidade. Sen (2010) descreve o desenvolvimento social 

como um processo de expansão das liberdades reais que são desfrutadas pelos 

indivíduos, ou seja, consiste na retirada dos vários tipos de restrições que deixam às 

pessoas poucas escolhas e oportunidades. 

Nesse sentido, Amartya Sen (2010) aponta a discriminação entre 

desenvolvimento com enfoque no crescimento econômico e desenvolvimento focado 

na liberdade, ou seja, o desenvolvimento social está intimamente ligado ao 

desenvolvimento econômico, quando esse tem como foco oferecer à população 

melhores acessos aos bens e serviços. Entretanto, para que isso realmente ocorra, 

torna-se necessário considerar a igualdade, as oportunidades e as liberdades de 

escolhas do indivíduo. Importante salientar que o crescimento econômico, assim como 

as modernizações sociais, industriais e tecnológicas, não estão sendo desvalorizados 

dentro dessa concepção de desenvolvimento. Entretanto, segundo Pinheiro (2012), 

as liberdades humanas são as bases do desenvolvimento, pois, quando pensadas 

positivamente como poder, autonomia e autodeterminação do agente, e colocadas 

como centro na abordagem do desenvolvimento como liberdade, podem 
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desempenhar um papel construtivo e instrumental no processo de desenvolvimento. 

Em outras palavras, as capacidades individuais dependem de forma decisiva das 

disposições econômicas, sociais e políticas, pois segundo as autoras Reymão e 

Cebolão (2017), o Estado e a sociedade possuem papeis fundamentais no 

fortalecimento e na proteção dessas capacidades, sendo potencializadas pelas 

políticas públicas que são induzidas pela capacidade de participação da sociedade. 

 Sendo assim, a liberdade se torna o ponto de partida para o desenvolvimento, 

pois essa desempenha um papel instrumental em sua promoção. Sen (2010) 

descreveu, em seus estudos, cinco tipos de liberdades instrumentais, sendo elas: 

liberdades políticas (decisão de escolha de governantes), facilidades econômicas 

(recursos econômicos), oportunidades sociais (concretizações das necessidades 

básicas dos cidadãos em especial à saúde e educação), garantias de transparência 

(necessidade de abertura e confiança) e segurança protetora (proteção contra a 

miséria e desemprego). Nessa perspectiva, as liberdades se relacionam entre si, com 

a intenção de promover plenitude da liberdade humana em geral. 

 O desenvolvimento como liberdade, segundo Sen (2010), está fundamentado 

na condição de agente das pessoas. O termo é definido pelo autor como uma 

capacidade de agir livremente através dos próprios fins e normas e com a intenção de 

ampliar a liberdade dos indivíduos, ou seja, a realização da condição de agente de 

uma pessoa refere-se à realização de objetivos e valores que ela tem razão para 

buscar, estejam eles conectados ou não ao seu próprio bem-estar. Em outras 

palavras, Pinheiro (2012) define agente como aquele que provoca uma mudança no 

ambiente com sua ação livre e racional, aquele que procura agir para a melhoria da 

condição de vida de todos. Logo, podemos concluir que a condição de agente possui 

uma característica diferente da identidade e no modo de agir do indivíduo, que atua 

como membro de uma sociedade, responsável por suas escolhas e impulsionador do 

desenvolvimento do lugar em que está inserido (ZAMBAM, 2009).    

 Na perspectiva de Sen (2010), sobre o desenvolvimento como liberdade, são 

destacados dois conceitos que fundamentam seus estudos: funcionamentos 

(functionings) e capacidades (capabilities). Os funcionamentos são definidos pelo 

autor como as várias coisas que as pessoas podem escolher possuir ou realizar, 

podendo variar desde os essenciais, como alimentação e abrigo contra doenças, até 

as atividades mais complexas ou condições pessoais, como tomar parte da vida social 

e ter autoestima. Sobre capacidades, o economista indiano descreve que podem ser 
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consideradas como a liberdade para a realização desses funcionamentos que 

proporcionam bem-estar, ou seja, a escolha livre que o indivíduo faz para o tipo de 

vida que quer levar. 

 

3.2 EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE: A TEORIA 
DAS CAPACIDADES DE MARTHA NUSSBAUM 
 

Quando se compreende o homem em uma perspectiva sócio-histórica, é 

possível observar que a educação se torna fundamental para a formação da condição 

de agente das pessoas visto que, para os autores Reymão e Cebolão (2017) o 

exercício desse direito social ou a garantia protetora é o que gera os instrumentos e 

as capacidades para colocar em prática a autonomia e a liberdade, tirando assim o 

indivíduo da pobreza. Ao afirmar isso, as autoras levaram em conta as ideias de 

Amartya Sen sobre as capacidades, que seriam a possibilidade de optar entre as 

melhores opções que são apresentadas no contexto social e econômico do indivíduo.  

Nessa direção, é inevitável não refletirmos sobre a educação, que, para Sen 

(2010), é um direito social que se encontra dentro das liberdades instrumentais, no 

caso as oportunidades sociais, que têm como objetivo influenciar o indivíduo a cultivar 

uma vida melhor através de suas escolhas. Esse pensamento entra em consonância 

com os estudos da filósofa Martha Nussbaum, seguidora das ideias de Sen, que, 

juntos, escreveram o livro “Qualidade de vida”, o qual tem como objetivo principal a 

compreensão do desenvolvimento em âmbito nacional e internacional, tendo como 

foco as necessidades básicas. Após esses estudos, Nussbaum se dedicou em pensar 

como seria uma educação que contribuísse para o desenvolvimento como liberdade. 

A discussão é apresentada em seu livro “Sem fins lucrativos: porque a democracia 

precisa das humanidades”, no qual a autora relata que a educação deve ser vista 

como uma possibilidade de expandir os direitos humanos e as liberdades, 

favorecendo a compreensão, tolerância, amizade em um âmbito internacional, 

independentemente de crenças ou raças. A autora destaca também a relevância de 

se promover uma educação democrática e humana, que evidencie a capacidade de 

se colocar no lugar do outro, e, para isso, ressalta a necessidade de as instituições 

educacionais colocarem em destaque, no currículo, a formação para as artes e 

humanidades, visando à promoção de um tipo de educação que desenvolva no 
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indivíduo sua participação ativa e possa, então, aprimorar o desenvolvimento da 

criatividade e empatia. 

Entretanto, a autora faz um alerta a respeito de uma crise silenciosa no campo 

educacional, uma vez que as nações têm evidenciado a promoção de competências 

básicas, onde as pessoas sejam alfabetizadas, com noções de aritmética e 

conhecimentos mais avançados de informática e tecnologia, isso devido ao fato de os 

países poderem aumentar o PIB (Produto Interno Bruto) sem se preocupar muito com 

acesso à educação de qualidade, desde que criem uma elite tecnológica e empresarial 

competente. Logo, essa educação, voltada para o crescimento econômico precisa de 

um conhecimento bastante rudimentar da história e da realidade econômica, portanto 

o raciocínio crítico, que é desenvolvido através das disciplinas voltadas para as artes 

e as humanidades, não seria uma parte muito importante nesse tipo de educação, ou 

seja, a liberdade de pensamento se torna algo perigoso, pois o que se deseja é um 

conjunto de trabalhadores obedientes e tecnicamente treinados para executar os 

projetos de elites que visam o investimento externo e o desenvolvimento tecnológico. 

Nesse sentido, segundo a filósofa, a educação vem sofrendo mudanças 

radicais, tanto no ensino fundamental e médio como no ensino superior, devido ao 

fato de as humanidades e as artes estarem sendo eliminadas do currículo escolar em 

quase todos os países do mundo, por serem consideradas pelos administradores 

públicos como enfeites inúteis, já que se encontram em um momento em que as 

nações precisam se manterem competitivas no mercado global. Essas ações fazem 

com que uma educação de cunho capitalista seja evidenciada por uma sociedade que 

preza o capital. Esse tipo de educação visa formar indivíduos voltados para o mercado 

de trabalho, transmitindo valores de consumo e até mesmo legitimando as 

desigualdades sociais, ou seja, a população se convence de que a desigualdade 

educacional é apenas uma desigualdade natural, sendo inútil lutar contra ela. Uma 

democracia cheia de cidadãos sem empatia inevitavelmente vai gerar novas formas 

de marginalização e estigmatização, exacerbando, assim, seus problemas, em vez de 

resolvê-los. Nessa direção, Nussbaum (2019) afirma que nossas relações podem se 

tornar meramente utilitárias e manipuladoras, ou seja, quando vivemos em uma 

sociedade que não enxerga tanto o eu como o outro, a democracia estará fadada ao 

fracasso, devido ao fato dela se basear no respeito e na consideração, e estes por 

sua vez, se basearem na capacidade de perceber os outros como seres humanos e 

não como simples objetos. A autora relata que, embora muito rejeitado por 
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pensadores desenvolvimentistas, esse modelo de desenvolvimento econômico, 

continua dominando um grande número de políticas governamentais, devido ao fato 

de se afirmar que a adoção do mesmo trará, por si só, melhorias na saúde, na 

educação e na diminuição da desigualdade social e econômica. Entretanto, 

analisando os resultados dessas experiências, é possível perceber que as conquistas 

em saúde e educação pouco têm a ver com o crescimento econômico, portanto, 

produzir crescimento econômico não significa produzir democracia, nem significa criar 

uma população saudável, participativa e educada em que as oportunidades de uma 

vida boa estejam ao alcance de todas as classes sociais. 

 Vale ressaltar que, segundo Nussbaum (2019), não devemos ser contra as 

ciências de qualidade e uma educação técnica, e nem sugerir que os países devam 

parar de tentar progredir nessa área, entretanto, a preocupação da autora é que outras 

competências, igualmente decisivas, correm o risco de se perder nesse campo 

competitivo; competências decisivas para o bem estar interno de qualquer democracia 

e para a criação de uma cultura mundial generosa, capaz de tratar, de maneira 

construtiva, dos problemas mais prementes do mundo. 

Sabendo que a democracia se baseia no respeito a cada pessoa, a autora 

defende uma educação que esteja voltada para o desenvolvimento humano 

fundamentada nas oportunidades ou nas capacidades, que cada um tem em setores 

chave que vão da vida, da saúde e da integridade física à liberdade política, à 

participação política e à educação. Esse modelo de desenvolvimento reconhece que 

todos os indivíduos possuem dignidade humana inalienável, que precisa ser 

respeitada pelas leis e pelas instituições. Sendo assim, Nussbaum (2019) defende 

uma educação que tenha como objetivo principal formar cidadãos críticos, reflexivos 

e argumentativos, embasados em um ensino que valorize as artes e as humanidades, 

pois essas disciplinas carregam a função de despertar nos indivíduos a empatia e o 

olhar para o mundo através da perspectiva do outro. Esse modelo de desenvolvimento 

humano está comprometido com a democracia, pois está relacionado ao poder opinar 

e participar das decisões políticas que governam sua própria vida merecedora de 

dignidade humana. Também está estreitamente relacionado aos compromissos 

constitucionais, ou seja, se um país quiser favorecer esse tipo de democracia humana 

e sensível ao povo, dedicada a promover oportunidades, ele precisará desenvolver as 

seguintes capacidades: 

A capacidade de raciocinar a respeito de temas políticos;  
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A capacidade de se preocupar com a vida dos outros e compreender as 
diferentes políticas;  
A capacidade de reconhecer as pessoas com direitos iguais, mesmo que 
sejam diferentes quanto à raça, religião, gênero e orientação sexual;  
A capacidade de conceber diversos assuntos que afetam a história de vida 
humana em seu desenvolvimento;  
A capacidade de julgar criticamente os líderes políticos com uma 
compreensão fundamentada;  
A capacidade de pensar no bem da nação como um todo;  
A capacidade de perceber seu próprio país como parte de um mundo 
complexo em diferentes tipos de assunto (NUSSBAUM, 2019, p. 26). 
 

 A autora elenca que, através dessas capacidades, a escola poderá desenvolver 

ações com a intenção de formar cidadãos para uma democracia saudável, 

destacando:  

A importância de desenvolver a capacidade dos alunos de ver o mundo do 
ponto de vista do outro;  
Ensinar posturas com relação à fragilidade e à impotência humana, ou seja, 
ensinar o indivíduo a não ter vergonha da carência e da incompletude, 
percebendo-as como oportunidades de cooperação e de reciprocidade;  
O desenvolvimento da capacidade de se preocupar com os outros e combater 
a tendência aos preconceitos;  
A necessidade de ensinar coisas reais e verdadeiras a respeito dos outros de 
modo a conter os estereótipos, promovendo o sentimento de 
responsabilidade, o raciocínio crítico, a competência e a coragem para se 
manifestar (NUSSBAUM, 2019, p. 45-46). 
 

Com relação ao papel do professor, a autora relata que o mesmo precisa 

ensinar os alunos a perceberem como a história é construída, a partir de diversos tipos 

de fontes e de provas, aprendendo assim a avaliar uma narrativa histórica e a 

economia de uma cultura, devendo-se fazer perguntas acerca das diferenças de poder 

e de oportunidades. Para que essas ações se concretizem em sala de aula, Nussbaum 

(2019) descreve, em seu livro, três capacidades que podem ser desenvolvidas através 

das artes e humanidades, abordadas por uma pedagogia de caráter socrático que se 

caracteriza pelo diálogo e pela argumentação, sendo elas: 

 

- Ética Pedagógica Socrática 

 Para que possamos de fato entender essa capacidade, a autora em seus 

estudos, realiza uma digressão histórica onde vários pensadores na educação 

(Pestalozzi, Alcott, Tagore, Froebel e Dewey), que utilizaram valores socráticos para 

desenvolver nos indivíduos a criticidade, a curiosidade, a atuação política e a 

capacidade de resistir à autoridade e à pressão dos iguais. Para todos esses 

estudiosos, a educação acontece por meio do questionamento e do autoexame. Logo, 

segundo Nussbaum (2019), o raciocínio socrático é uma prática social, que pode ser 
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ensinado como um elemento do currículo de uma escola ou de uma faculdade, 

procurando sempre levar em conta as subjetividades e o desenvolvimento cognitivo 

de cada aluno. Sendo assim, a autora define essa capacidade como a autocrítica 

sobre si mesmo e sobre suas próprias tradições, ou seja, trata-se do indivíduo 

responsabilizar-se pelo próprio raciocínio e dinamizar ideias com os outros em um 

ambiente de respeito mútuo. Através do seu desenvolvimento, o indivíduo consegue 

rever as suas tradições, costumes e leis como crítica, buscando sempre uma 

compreensão de si para além das heranças e disposições culturais. Essa capacidade 

está comprometida com a racionalidade, tornando as pessoas capazes de verificar a 

veracidade de tudo que ouvem, leem ou discutem. Sendo assim, o indivíduo será 

capaz de se reorganizar, impor mais racionalidade nas relações humanas e na 

aceitação do outro. 

 

- Concepção de Cidadania  

 Muitos são os problemas globais que precisam ser resolvidos, sejam eles na 

esfera econômica, ambiental, religiosa e/ou política, e segundo Nussbaum (2019), a 

melhor maneira pensarmos em soluções é nas ações estarem próximas e cooperarem 

umas com as outras. A autora afirma que nossas interações humanas provavelmente 

estão mediadas pelas normas inadequadas da troca comercial, em que as vidas 

humanas são consideradas principalmente como instrumentos de lucro. Nesse 

sentido, o papel da educação deveria estar voltado na atuação efetiva do indivíduo na 

participação de discussões que visem trazer soluções para esses problemas globais. 

Sendo assim, surge uma necessidade de estudarmos as nações e as culturas do 

mundo, de uma forma mais concentrada e sistemática, para que possamos enfrentar 

essas situações. Logo, a educação para a cidadania global é um tema vasto e 

complexo que, segundo a filósofa, 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.  

Sendo assim, a Concepção de Cidadania é uma capacidade que precisa ser 

desenvolvida em sala de aula para que possamos de fato vivermos em uma sociedade 

democrática. A autora define essa capacidade como a possibilidade de ver a si próprio 

como integrante de uma nação heterogênea, vivendo em uma democracia pluralista 

e respeitando essas diversidades. Através do seu desenvolvimento, o indivíduo estará 

disposto a compreender os problemas alheios, sendo pessoas ou países, e assim, 
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tornar possível que o contrato de cooperação seja proveitoso para ambos, 

possibilitando decisões políticas internas e externas que levam em conta as emoções 

e o bem-estar global. 

- Imaginação Narrativa 

 Os conhecimentos factuais e lógicos não serão suficientes para que se tenha 

uma relação adequada em um mundo complexo, pois segundo Nussbaum (2019) 

perceber o outro humano não como um objeto, mas como uma pessoa completa, com 

emoções, anseios e desejos é o que edifica as relações humanas. Entretanto, a autora 

relata que essa não é uma tarefa fácil, já que essa capacidade exige a superação de 

muitos obstáculos e o primeiro deles é a total incapacidade de distinguir entre eu e o 

outro. Nesse sentido, o desenvolvimento da compreensão do outro tem sido um 

elemento fundamental dos principais conceitos recentes sobre a educação 

democrática. Sendo assim, embora muito desse desenvolvimento deva acontecer no 

âmbito familiar, as escolas também devem desempenhar esse papel, e se quiserem 

de fato, ter sucesso, deverão reservar um lugar de destaque no currículo para as 

humanidades e para as artes, desenvolvendo um tipo de educação participativa que 

estimula e aprimora a capacidade de perceber o mundo através do olhar do outro. 

Para a autora, essa capacidade está intimamente ligada à empatia, ou seja, o 

indivíduo ser capaz de pensar como é estar na situação de outra pessoa, de avaliar 

sua história e de compreender seus sentimentos e desejos, possibilitando a 

compreensão tanto de si como aos outros como pessoas iguais e possuidoras de 

importância e valores pessoais. Essa capacidade é cultivada nas artes e na literatura, 

pois tem a intenção de despertar no indivíduo a sua imaginação e a sensibilidade com 

relação ao outro. 

Tais habilidades permeiam a promoção do conjunto de capacidades 

apresentadas pela autora e na perspectiva da ética e da política, são indispensáveis 

para os cidadãos na manutenção e no fortalecimento da democracia e da economia. 

Nesse sentido, Nussbaum (2019) acredita que uma educação, a partir das artes e 

humanidades é um meio para o Desenvolvimento Humano e se relaciona com a 

liberdade e a dignidade dos indivíduos, promovendo a condição de agente nos 

mesmos. Esse modelo de educação apresenta também sugestões do que as escolas 

devem fazer para desenvolver nos indivíduos a capacidade de se preocupar 

genuinamente com os outros, promover sentimento de responsabilidade e favorecer 

ativamente o raciocínio crítico, a competência e a coragem, para dar conta de 
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manifestar suas opiniões e ideias, agindo de forma criativa e transformadora. A autora 

relata que mencionamos gostar da democracia, da autonomia, da liberdade de 

expressão e do respeito à diversidade conquistada através dos nossos processos 

históricos, entretanto, pensamos muito pouco sobre o que é importante para levá-los 

à próxima geração e assegurar sua sobrevivência. Um modo de avaliar qualquer 

sistema educacional é perguntar quão bem ele prepara os jovens, para viver numa 

forma de organização social e política. Sem o apoio de cidadãos adequadamente 

educados, nenhuma democracia consegue permanecer estável. Logo, a capacidade 

de raciocinar e refletir criticamente é crucial, para manter as democracias vivas e bem 

vigilantes. Através dessa afirmação, identificamos aqui uma necessidade de 

pensarmos sobre qual educação vem sendo desenvolvida nas escolas e como tem 

sido a formação dos professores. 

 

3.3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA REPRODUTIVISTA E 
INVENTIVA 
 

A escola se ampliou e abriu suas portas a um maior número de alunos no século 

XVIII como objetivo principal de abrigar os filhos de mães trabalhadoras. Segundo 

Esteves et al (2019), foram criados espaços educativos, onde eram transmitidos 

conhecimentos essenciais para a formação de um novo homem, onde o senso comum 

fosse substituído pelo saber científico.  

Entretanto, segundo Nóvoa (2019), o modelo escolar que temos hoje 

consolidou-se em todo o mundo a partir do século XIX. Nesse momento, o Estado 

assumiu a responsabilidade pela educação garantindo uma escola pública, laica, 

obrigatória e gratuita. Para que essa missão fosse cumprida, houve uma preocupação 

com o corpo docente e a sua formação. Sendo assim, o professor se tornou 

responsável pela disciplina escolar, no duplo sentido, de ensinar as disciplinas e de 

assegurar a disciplina e regras de comportamento.  

Ao longo dos anos, várias tendências pedagógicas influenciaram a prática 

docente dentro da sala de aula. Segundo Mizukami (1986), foram cinco as abordagens 

que podem ter influenciado na prática docente no Brasil, sendo elas: abordagem 

tradicional, abordagem comportamentalista, abordagem humanista, abordagem 

cognitivista e abordagem sociocultural. Algumas abordagens apresentam referencial 

filosófico e psicológico, outras são intuitivas ou fundamentadas na prática ou imitações 
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de modelos, o que implica em diferentes conceituações de homem, de mundo e de 

conhecimentos. Frente a isso, destacamos aqui algumas considerações, na visão da 

autora, sobre cada uma dessas abordagens, para que possamos entender melhor o 

processo de formação dos professores. 

 

- Abordagem Tradicional 

 Nessa abordagem, o ensino está centrado na figura do professor. Os 

estudantes apenas executam as ordens impostas pelas autoridades exteriores. A 

visão do processo educacional é individualista, pois não possibilita trabalhos de 

cooperação e nem experimentação do que foi aprendido. O conhecimento tem um 

caráter cumulativo e é adquirido por meio de transmissão, onde o estudante memoriza 

as definições, os enunciados de leis, as sínteses e os resumos. Essa abordagem se 

caracteriza pela concepção de educação como um produto, já que os modelos a 

serem alcançados estão pré-estabelecidos. 

 

- Abordagem Comportamentalista 

 Nessa abordagem, o conhecimento é uma descoberta, logo a experimentação 

é a base dessa concepção. Os conteúdos transmitidos possuem objetivos e 

habilidades que levam à competência, pois o aluno é considerado como um recipiente 

de informações e reflexões. Tem como proposta a estruturação de elementos para as 

experiências curriculares, que irão dirigir os alunos pelos caminhos adequados, 

chegando ao comportamento final desejado. Tem por base os estudos de Skinner, 

psicólogo norte-americano, que conduziu trabalhos voltados para a psicologia 

experimental. Tal como a abordagem tradicional, a ênfase está no produto, na 

transmissão cultural, se baseando em resultados experimentais do planejamento ou 

contingências de esforços. 

 

- Abordagem Humanista 

 Essa abordagem dá ênfase nos aspectos emocionais e psicológicos do 

indivíduo, nas relações interpessoais e no crescimento que delas resultam. Está 

centrada no desenvolvimento da personalidade do indivíduo, e em seus processos de 

construção e organização pessoal da realidade. O professor não transmite conteúdos, 

ele é o facilitador da aprendizagem e os conteúdos advém das experiências dos 

estudantes. A educação tem um significado amplo, pois se trata da educação do 
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homem e não apenas da pessoa em situação escolar em uma instituição de ensino. 

Essa abordagem apresenta dois enfoques difundidos no Brasil, o de Rogers (o ensino 

é centrado no aluno) e de Neill (papel do sujeito como colaborador do conhecimento). 

 

- Abordagem Cognitivista 

 Uma abordagem cognitivista visa estudar cientificamente a aprendizagem 

como sendo mais que um produto do ambiente das pessoas ou de fatores que são 

externos do estudante, visa a capacidade do estudante de integrar informações e 

processá-las. O professor tem o papel de criar situações e, juntamente com os 

estudantes, realizar suas experiências para que possa auxiliar na sua aprendizagem 

e desenvolvimento, logo o conhecimento humano é essencialmente ativo. Os 

principais representantes dessa abordagem são Jean Piaget e Jerome Bruner. 

 

- Abordagem Sociocultural 

 Numa abordagem sociocultural, a educação assume um caráter amplo e não 

se restringe às situações formais de ensino aprendizagem, ou seja, é uma abordagem 

interacionista, que dá ênfase no sujeito como elaborador e criador do conhecimento. 

A ciência é vista como um processo histórico, a educação como um ato político, o 

conhecimento como uma transformação contínua e o sujeito é o protagonista no 

processo de ensino aprendizagem. A relação entre professor e estudante é horizontal, 

ou seja, o educador se torna educando e o educando educador. Se tem uma 

preocupação com o aluno em si e não com o produto, os estudantes tem uma 

participação ativa no processo. Logo, a ação educativa deve ser baseada na reflexão 

sobre o homem e do meio de vida desse indivíduo. Uma das obras referentes a esse 

tipo de abordagem no contexto brasileiro é a de Paulo Freire. 

Frente a esses conceitos, Ribeiro (2018) reflete sobre o atual cenário 

educacional, que ainda é baseado em uma abordagem tradicional, pois carrega uma 

imposição de padronização de ritmos e estágios que devem ser alcançados por todos, 

pressupondo a uniformidade no desenvolvimento e a priorização do desenvolvimento 

cognitivo. Essa ação, muitas vezes, pode resultar no tédio ou na impotência de criar. 

Para Cassiano (2010), isso ocorre quando a escola é pautada na reprodução e na 

memorização de conteúdos, não apresentando um tipo de aprendizagem significativa. 

A autora relata ainda que a reprodução cognitiva cria barreiras e obstáculos que 

impedem o mundo de ser visto como intensidade. Logo, enquanto a reprodução 
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cognitiva permite o reconhecimento de experiências e a assimilação de 

conhecimentos anteriores às suas utilidades para a vida prática, a cognição inventiva, 

segundo Kastrup (2009) é um processo de invenção de si e do mundo, que se 

desenvolve através do compartilhamento de uma experiência e das relações que são 

estabelecidas. Ambos os processos são necessários à nossa sobrevivência no 

mundo. Entretanto, a reprodução cognitiva não nos leva ao pensamento como um 

processo de inovação, isso ocorre devido ao fato de que a aprendizagem inventiva é 

construída diariamente com a invenção de problemas. A autora baseia o conceito de 

cognição inventiva nos estudos dos biólogos Humberto Maturana e Francisco Varela 

que utilizaram o termo autopoiético-enativo – que significa autoprodução – para 

abordar esse conceito. Eles defendem que a essência da cognição é a sua 

autoprodução constante. No Brasil, há estudos empíricos sobre a cognição inventiva. 

Destacam-se as investigações de Cassiano (2010) e Giannetti (2016). 

 Cassiano (2010) procurou investigar a criatividade como cognição inventiva, 

tendo como objetivo conhecer se essa é promovida em sala de aula, observando em 

quais momentos a criatividade está relacionada com a cognição inventiva e quando 

se aproxima de uma reprodução cognitiva. Para tal verificação, a pesquisa foi 

realizada em uma escola municipal de ensino fundamental no interior de São Paulo. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa de inspiração etnográfica, utilizando 

observações, entrevistas, análise da produção dos professores e alunos. A autora 

apresentou como resultados que as atividades desenvolvidas evidenciaram as 

situações de reprodução cognitiva sendo pautadas pelo controle e poder, não 

havendo espaço para a invenção e uma aprendizagem significativa. A autora concluiu 

que, para que se tenha um encontro do aprendiz com o conhecimento, o professor 

pode contribuir de duas maneiras: criar condições que favoreçam a aprendizagem e 

ampliar a sua sensibilidade para perceber quando ocorre a invenção no aluno e assim 

ser capaz de acolhê-la. 

 Nas investigações feitas por Giannetti (2016), o autor buscou verificar a 

ocorrência de criatividade, como cognição inventiva, em alunos de uma sala de aula 

do primeiro ano do ensino fundamental de uma escola pública do interior paulista. O 

autor também utilizou como método de pesquisa qualitativa etnográfica, baseando 

seus estudos em entrevistas com o professor, coordenador e diretor da escola e 

observação em sala de aula durante o ano letivo. Os dados levantados pelo autor 

permitiram verificar que um grande valor foi dado as atividades de cópia, prejudicando 
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a ocorrência de atividades que pudessem permitir a expressão de criatividade pelos 

alunos. Ressaltou também que houve muito espaço para o aparecimento de 

sentimentos negativos e desentendimentos, dificultando o desenvolvimento da 

criatividade. 

Sendo assim, Kastrup (2007) relata que o conhecimento não significa somente 

uma representação de um mundo existente, mas uma produção constante de 

organismos e meios, isto é, não existe um mundo em si: há apenas o mundo no qual 

se vive. Partindo das concepções de Foucault, Deleuze e Guattari, a autora considera 

que a transformação social se dá, a partir de produção de novas subjetividades que 

coadunem menos com a subjetividade capitalística, mas que sejam capazes de, ao 

acessarem a inventividade, criarem novos modos de vida e, portanto, novos mundos. 

Dentro dessa perspectiva teórica, esse seria o modo privilegiado de se obter 

transformações, foco dos processos de desenvolvimento, tendo como base a forma 

como se aborda a realidade, como se aprende e como se produz conhecimento. Em 

outras palavras, Dalmaso (2014) reflete que a educação quando não pensada apenas 

como um processo de solução de problemas, mas também como uma invenção de 

problemas, instiga a invenção de novas relações de pensar e modos de vida. Esse 

processo implica em um movimento de problematização, de afetar-se pela novidade 

e surpresa, não simplesmente repetir e procurar soluções. A autora concluiu que a 

aprendizagem a partir da invenção abre espaço para a produção de novas 

subjetividades, reconfigurações do mundo, sendo um processo interno e ao mesmo 

tempo externo. 

Com relação aos professores e a sua formação, Nóvoa (2019) aponta que 

tornar-se professor é refletir sobre as dimensões pessoais e, ao mesmo tempo 

coletivas, pois, segundo o autor, não é possível aprender a profissão docente sem a 

presença, o apoio e a colaboração de outros professores. Frente ao exposto e 

sabendo que a escola é um espaço educativo, um lugar de aprendizagem em que 

todos aprendem a participar dos processos de ensino aprendizagem, e é também um 

local em que os profissionais desenvolvem sua profissionalidade. 

Segundo Pimenta (1999), nota-se uma necessidade de repensar a formação 

inicial e contínua dos professores, pois os programas de formação têm se mostrado 

pouco eficientes, para alterar a prática docente e consequentemente, as situações de 

fracasso escolar, por não tomarem a prática docente e pedagógica escolar nos seus 

contextos. Esse fato se dá, segundo a autora, devido ao fato de não se colocar como 
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ponto de partida e de chegada na formação dos professores, espaços de partilha, 

onde o mesmo possa articular e traduzir os novos saberes em novas práticas.  

Ainda, vale a pena refletirmos sobre os quatro pilares fundamentais da 

educação propostos por Delors (1998) que estabelece um conjunto de orientações 

pelas quais a educação se deve orientar. Para o autor, a educação tem o papel de 

proporcionar o enriquecimento do homem, independentemente da sua fase de vida. 

Defende que a educação deve se manifestar como uma experiência global, tanto no 

cognitivo quanto no prático, para que o indivíduo como pessoa e membro da 

sociedade possa definitivamente vivenciar o conhecimento. Sendo assim, os quatro 

pilares são: 

 Aprender a conhecer: busca promover o domínio dos instrumentos da 

aprendizagem, sendo uma condição essencial para compreender o mundo, 

beneficiando-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida. 

 Aprender a fazer: é um pilar essencial da educação na medida em que permite 

aos indivíduos agir sobre o mundo, ou seja, é a competência que torna a 

pessoa apta a enfrentar numerosas situações e viver em sociedade. 

 Aprender a viver juntos: busca desenvolver a compreensão do outro e a 

percepção das interdependências, isso promove a descoberta das múltiplas 

manifestações da vivência humana, fomentando a aceitação e a valorização da 

diversidade através da procura de objetivos em comum. 

 Aprender a ser: buscar desenvolver a personalidade do indivíduo e agir com 

maior capacidade de autonomia, de discernimento e de responsabilidade 

social, levando em consideração as potencialidades de cada indivíduo, tais 

como a memória, o raciocínio, as capacidades físicas e a aptidão para 

comunicar-se. 

Adquirindo esse olhar de transformação e mudanças de comportamento que a 

aprendizagem promove, torna-se evidente que o ato de aprender não está relacionado 

apenas com a cognição. Segundo Pereira (2010), abrange também os campos 

emocionais, sociais e culturais que estabelecem uma diversa rede de conhecimentos, 

levando em conta características singulares que cada sujeito possui, ou seja, o ato de 

aprender é individual, pois o aluno aprende a seu modo, do seu jeito, dentro do seu 

ritmo e tempo, de acordo com as suas possibilidades e desde que possua condições 

para tal. 
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Nesse sentido, uma investigação acerca do papel do professor em sala de aula 

como facilitador no processo de promover essas habilidades torna-se necessária, 

cabendo então investigar a sua matriz pedagógica com a intenção de reflexão e 

atenção a respeito de si mesmo, suas concepções, valores e projetos de vida. 

  

3.4 PESQUISAR A PRÓPRIA PRÁTICA 
 

De acordo com as discussões trazidas nos capítulos anteriores, observa-se a 

necessidade de investigar a matriz pedagógica do professor enquanto pesquisador 

em um contexto de sala de aula, pois dessa maneira será possível observar e analisar 

se ocorre a promoção das habilidades que permeiam o desenvolvimento das 

capacidades apresentadas, por Nussbaum (2019), que tem como objetivo o 

desenvolvimento humano e a promoção da condição de agente no indivíduo. Essa 

proposta de investigação vai ao encontro com das ideias dos autores Tardif e Moscoso 

(2018), que relatam sobre a relevância de refletir sobre a própria prática e não se 

contentar com seguir “receitas” ou “aplicar” os conhecimentos teóricos anteriores à 

ação realizada, pois cada situação profissional é singular e exige uma reflexão sobre 

a ação. Nóvoa (1992) relata que a formação dos professores deve estimular uma 

perspectiva crítico reflexiva, fornecendo aos professores os meios de um pensamento 

autônomo e que facilite as dinâmicas de uma formação com uma participação ativa 

dos mesmos, baseando-se em um trabalho livre e criativo sobre os percursos e 

projetos próprios, visando a construção de uma identidade que é também uma 

identidade profissional. Sendo assim, a experiência e as competências profissionais 

contribuem para gerir a prática e torná-la mais autônoma. 

 O termo professor-pesquisador, segundo Fernandes (2015), pode ser 

entendido como aquele que pesquisa e reflete sobre a sua própria ação educativa, 

como modos de subjetivação e formação constante aliando a teoria e a prática. Esse 

tipo de pesquisa tem por objetivo inspirar pessoas, estudos e processos formativos. 

Scherre (2015) relata a significância de integrar nessa prática a história de vida de 

formação do professor-pesquisador e também os seus relatos de experiências, 

através de gravações e registro em diário de campo. A autora relata que a história de 

vida está interrelacionada com o percurso formativo, que permite o aprofundamento 

da dimensão pedagógica e também os processos de aprendizagem e de formação do 

pesquisador. Esses elementos devem se manter unidos e integrados entre si, 
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constituindo a matriz pedagógica do professor-pesquisador, que para a autora, esse 

termo é entendido como os documentos que retratam os registros sensoriais, 

cognitivos e emocionais que foram sendo acessados em espaços pedagógicos 

quando o professor se exerce. 

 Sendo assim, a capacidade de refletir sobre a ação permite entrar em um 

processo de aprendizagem contínua que representa uma característica determinante 

da prática profissional. Para os autores Tardif e Moscoso (2018), ensinar é estar 

condenado a um regime de reflexividade sobre a sua própria atividade profissional e 

identidade. É um processo de decomposição e recomposição das identidades dos 

atores sociais, pois essas são produzidas pelas escolhas, sendo a própria matéria da 

reflexividade. 

 Na prática, esse método é constituído por gravações audiovisuais das aulas do 

professor-pesquisador e a elaboração de um diário de campo como parte da 

construção de sua autobiografia. Fernandes (2015) destaca a relevância desses 

registros orais e escritos como fontes que servem como material para que tanto esses 

sujeitos como professores pesquisadores construam suas narrativas e interpretação 

sobre os fatos, as situações, as práticas, as experiências e sobre si mesmos. É 

importante destacar que esse tipo de pesquisa, para se tornar viável, necessitará de 

algumas condições como a aceitação do professor-pesquisador se defrontar consigo 

mesmo e se aproximar da compreensão do seu próprio processo de pessoa 

aprendente e, através desse processo, obter a revelação de aspectos subjetivos, tais 

como: suas escolhas, visões do mundo, atitudes, dificuldades, angústias e 

sofrimentos. 

Frente a todos esses conceitos abordados: desenvolvimento como liberdade, 

educação para o desenvolvimento humano, desenvolvimento das capacidades 

humanas, abordagens de ensino, formação de professores e reflexão sobre a própria 

prática, é possível observar a necessidade de pesquisar sobre como o conhecimento 

é adquirido dentro da sala de aula, como as crianças aprendem e qual o significado 

desse aprendizado para a promoção de condição de agente. 
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4 DADOS DE PESQUISA 
 

A metodologia utilizada nesta pesquisa é de cunho qualitativo com realização 

de observação da própria prática da Professora Pesquisadora, baseada em uma 

proposta de autobiografia e teoria interpretativa de documentos, tais como: registros 

de aulas por meio de gravações em áudio, registros em diário de campo e anotações 

e gravação em áudio dos encontros reflexivos com os interlocutores.  

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   
  

O percurso metodológico desse trabalho teve como embasamento a pesquisa 

de mestrado realizada por Daniela Cássia Sudan, em Educação pela Universidade 

Federal de São Carlos, que investigou sua própria prática, os saberes docentes e suas 

influências geradas pela história de formação familiar, escolar e universitária. O 

desenvolvimento de sua pesquisa trouxe reflexões acerca de como explorar a 

criatividade nos espaços tradicionais de ensino. Utilizou como método uma proposta 

de autobiografia e se baseou em teorias interpretativas de documentos da professora-

pesquisadora. As principais atividades e procedimentos incluem: registros de aulas, 

por meio de gravações audiovisuais, registros em diário de campo e anotações e 

gravação em áudio dos encontros reflexivos com os interlocutores. 

 

4.2 LOCAL E PARTICIPANTES 
 

A pesquisa foi realizada em uma escola municipal do Ensino Fundamental, 

localizada na cidade de Sales Oliveira, no interior do estado de São Paulo, com 

autorização devidamente concedida pelo Diretor responsável, conforme 

documentação em Anexo A. A escolha da referida escola se deu em virtude de a 

professora pesquisadora lecionar nesse local. Torna-se relevante contextualizar que 

a sala de aula da professora pesquisadora conta com 24 estudantes regularmente 

matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental das séries iniciais. As gravações das 

aulas ocorreram em um período de quinze dias letivos, tendo início no dia 10 de agosto 

de 2021 e término no dia 30 de agosto de 2021. A coleta de dados ocorreu através de 

gravações de áudio das aulas e anotações no diário de campo da professora 

pesquisadora, além de entrevista em grupo focal com professores interlocutores. Vale 

ressaltar que o diário de campo se compôs de reflexões, a partir da observação da 
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própria prática em sala de aula, impressões subjetivas da professora pesquisadora, 

além de suas indagações e angústias que foram sendo revisitadas no decorrer da 

discussão. 

A pesquisa ocorreu em contexto de retorno parcial às aulas presenciais durante 

a pandemia de COVID 19. No dia 27 de julho de 2021 foi proposto pela Diretoria de 

Ensino do município de Sales Oliveira o retorno dos estudantes no formato híbrido. 

Iniciada em agosto, respeitando-se as normas de segurança da OMS (Organização 

Mundial da Saúde), em vigência com relação à pandemia do novo coronavírus, a 

retomada das aulas se deu através da formação de pequenos grupos, obedecendo 

um esquema de revezamento e redução de horário de aula. Os pais dos estudantes 

assinaram um termo de responsabilidade sobre a volta presencial dos filhos.  

Na sala onde foi realizada a pesquisa, composta por 24 estudantes 

regularmente matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental das séries iniciais, 

obteve-se uma adesão ao retorno híbrido de dezessete estudantes, que deveriam 

frequentar as aulas em dias alternados. Aos sete estudantes que optaram por 

continuar tendo aulas no formato remoto, foi acordado com os pais a realização de 

um encontro semanal através de chamadas de vídeo pelo aplicativo Zoom. Nesse 

sentido, a turma foi dividida em quatro grupos, sendo três grupos presenciais e um 

grupo remoto. Com relação aos grupos de retorno híbrido, a divisão dos grupos se 

deu através da observação das habilidades pedagógicas dos mesmos, ou seja, o 

grupo 1 trata-se de estudantes com maiores dificuldades de aprendizagem, e os 

grupos 2 e 3 trata-se de estudantes com melhores habilidades acadêmicas. As 

transcrições dessa parte da coleta de dados sobre a observação da própria prática se 

encontram no Anexo D desse estudo, separadas em três semanas. Abaixo, segue 

quadro explicativo sobre o sistema de revezamento dos grupos no modelo de retorno 

híbrido: 

Quadro 1 – Frequência dos grupos durante a coleta de dados. 

SEMANAS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

1ª semana Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3 Grupo 1 Grupo Remoto 

2ª semana Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo Remoto 

3ª semana Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1  Grupo 2 Grupo Remoto 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

O grupo focal se deu em uma nova etapa da coleta de dados, após a análise e 

discussões acerca da própria prática da professora pesquisadora. De acordo com 
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Trad (2009), os grupos focais se diferenciam de entrevistas individuais por estar 

baseado na interação entre os participantes para que se possa obter dados 

necessários à pesquisa. A autora destaca ainda que, a formação desses grupos 

precisa estar em consonância com alguns critérios determinados pelo pesquisador, 

tais como o objetivo da pesquisa, criação de um ambiente acolhedor e favorável à 

discussão e que promova aos participantes a possibilidade de manifestar suas 

percepções e pontos de vista. Nesse sentido, a seleção dos participantes se deu pela 

observação dos professores que estavam mais dispostos a refletir sobre a sua prática, 

ou seja, os educadores que possuem uma postura crítica e buscam refletir sobre 

padrões educacionais. Foram convidadas dez professoras atuantes na mesma escola 

da professora pesquisadora e seis aceitaram participar da pesquisa. Segue no quadro 

2 o perfil dos interlocutores participantes da pesquisa: 

 

Quadro 2 – Perfil dos interlocutores da pesquisa 

Professoras A. P C. E. J. K. K.F. 

Idade 44 45 36 54 37 47 

Sexo Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 

Formação Pedagogia/ 

Artes 

Pedagogia/  

Pós-graduação 

em 

Alfabetização 

Pedagogia/  

Pós-graduação em 

Psicopedagogia 

Magistério/ 

Pedagogia 

Letras/ 

Pedagogia 

Magistério/ 

Pedagogia 

Tempo de 

atuação 

18 anos 18 anos 13 anos 16 anos 16 anos 15 anos 

Estado Civil Casada Solteira Casada Casada Casada Casada 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

Na entrevista em grupo focal, o objetivo foi refletir sobre qual educação estamos 

evidenciando dentro da sala de aula e quais são os momentos reservados para 

promover nos alunos a capacidade de se preocupar genuinamente com os outros; o 

sentimento de responsabilidade e favorecer ativamente o raciocínio crítico, a 

competência e a coragem para dar conta de manifestar suas opiniões e ideias, agindo 

de forma criativa e transformadora. 

A entrevista em grupo focal ocorreu em uma única sessão, no dia 23 de maio 

de 2022, com início ás 19h30min e término às 22 horas, em uma sala em uma reunião 

online, através do aplicativo Zoom. A escolha por essa modalidade online se deu 

devido à dificuldade de encontrar um horário em que todos os professores 



33 
 

 

participantes tivessem disponibilidade. O encontro foi gravado e a transcrição dessa 

entrevista se encontra em Anexo E ao final dessa pesquisa.  

 

4.3 O PROCESSO DE PESQUISA  
 

O percurso metodológico, utilizado nesse trabalho, foi inspirado na pesquisa da 

autora Sudan (2005), sendo dividido em quatro passos: 

 1º passo: resgate parcial da história de vida do professor-pesquisador, dos 

diferentes contextos de formação escolar, universitária e das primeiras 

experiências como professor, a fim de contextualizar o seu processo atual na 

docência e os percursos de mobilização, transformação e produção de alguns 

saberes. 

 2º passo: a fim de configurar uma visão mais integrada da prática profissional 

da professora, é apresentado o contexto do trabalho na escola, onde os dados 

foram coletados. 

 3º passo: a professora-pesquisadora utilizou alguns recursos e ferramentas 

com a intenção de captar e estimular os diferentes momentos de reflexão, 

individual ou coletiva sendo eles: gravações audiovisuais das aulas tendo como 

foco a prática docente; uso de diário de campo, para registro de reflexões sobre 

a ação; e encontro com interlocutores para trazer um olhar externo sobre a 

ação. 

 4º passo: entrevista em grupo focal com professores interlocutores para 

promover e ampliar reflexões sobre a temática estudada. 

Passar-se-á a descrição das etapas realizadas na entrevista em grupo focal. 

 

A) Acolhimento.  

Aberta a sessão de grupo focal, com as 6 participantes, foi proposto, como 

técnica de acolhimento e estratégia para quebrar a tensão inicial, que os interlocutores 

ouvissem a música “Me curar de mim”, de composição de Flaira Ferro, e refletissem 

sobre a sua jornada enquanto professores. A escolha da referida canção se dá ao fato 

de a mesma ter proporcionado profundas reflexões no processo de construção de 

identidade da professora pesquisadora e por conduzir as participantes a um estado 

mais propício para a auto análise, para que pudessem refletir sobre as dificuldades na 

docência de forma menos defensiva, ou seja, como sendo algo comum nos processos 
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humanos. Ao final da música, a pesquisadora dividiu as professoras em pares 

formando três grupos e as dispôs em três salas simultâneas, através do recurso do 

Aplicativo Zoom, para que então pudesse existir um momento de discussão sobre as 

seguintes cenas do cotidiano escolar. 

 

B) Cenas do cotidiano escolar. 

 As cenas escolhidas carregam a intenção de refletir sobre a promoção do 

desenvolvimento das Capacidades Humanas, propostas pela filósofa Martha 

Nussbaum (2019). Foram criadas quatro cenas inspiradas na vivência escolar da 

professora pesquisadora.  

A primeira e terceira cenas procuraram mostrar práticas tradicionais de ensino, 

quando o aluno não é o centro do processo de ensino aprendizagem e não são 

desenvolvidas as capacidades humanas. Já na segunda e quarta cenas foram 

criadas, a partir da proposta de se desenvolver as capacidades da ética pedagógica 

socrática, da concepção de cidadania e da imaginação narrativa. Segue a descrição 

das cenas apresentadas aos interlocutores: 

 

1ª Cena: 

A professora, após trabalhar atividades sobre a importância da água, sugere 

aos estudantes que escrevam um texto onde poderão relatar todo o conhecimento 

obtido sobre o assunto. Entrega uma folha em branco e explica a atividade: 

- Hoje vamos fazer uma produção de texto, onde vocês deverão escrever tudo 

que aprenderam nessa semana sobre a importância da água em nossas vidas. 

Lembre-se de usar parágrafos, pontuar corretamente seu texto e fazer a leitura para 

ver se o mesmo está compreensível, ou seja, se o texto tem começo, meio e fim. 

 Um estudante pergunta: 

- Professora, quantas linhas teremos que escrever? Eu só consigo cinco linhas. 

Sou burro. 

 A professora responde: 

- Em cinco linhas você acha que consegue escrever tudo? Para com isso, 

escreva mais. 

 

2ª Cena: 



35 
 

 

 O assunto a ser trabalho naquele dia era o conteúdo de Ciências Humanas 

relacionado ao período de escravidão dos povos africanos no Brasil. A professora deu 

início à aula lendo um texto informativo sobre o assunto, que continha informações 

sobre o longo processo de abolição da escravatura e as dificuldades de acesso a 

trabalho, moradia, educação e saúde que os povos africanos encontraram devido ao 

preconceito e racismo. Após a fala da professora, uma estudante levantou a mão e 

pediu permissão para falar. A professora assentiu e então a aluna disse as seguintes 

palavras: 

- Professora, acho que agora entendo por que nós, que somos pessoas pretas 

sofremos tanto, o racismo vem desde essa época, não é? Meu pai sempre me conta 

é que muito difícil arrumar emprego porque as pessoas não confiam em nós. Eu nunca 

entendi muito bem isso, mas com a aula de hoje ficou muito claro. Gostaria muito que 

as coisas fossem de outra maneira. 

Após a fala da aluna, a professora decide ouvir a opinião dos outros estudantes. 

Organiza uma roda de conversa e reflexões sobre o tema e fala da importância de 

todos falarem e ouvirem. Ao final da aula, a professora propõe aos estudantes que 

realizem uma pesquisa sobre o preconceito racial e o desemprego. 

 

3ª Cena: 

 A professora inicia a aula desejando um bom dia para a turma. Pede que todos 

retirem da bolsa o caderno com as tarefas para que pudesse fazer as correções. Vai 

passando de mesa em mesa para verificar se todos haviam feito o que foi proposto. 

Quando chega na mesa de um estudante percebe que o caderno está em branco e 

questiona: 

- Por que você não fez a tarefa? Já é a segunda vez essa semana... 

- Sabe o que é professora, eu não tive muito tempo, tive que ajudar meu pai. 

Ele está fazendo alguns trabalhos em casa para termos mais dinheiro. Ele me disse, 

que se eu ajudar todo dia, vou ganhar uma bicicleta no final do ano. Então não fiz a 

tarefa. 

- Olha eu entendo que você quer muito ganhar a bicicleta, mas a sua prioridade 

tem que ser os estudos. Você não quer ser alguém na vida? Não quer ter um futuro? 

Trabalhar? Então precisa de dedicar mais. Hoje você vai ficar sem ir na Educação 

Física, para terminar o que não fez em casa. 

4ª Cena: 
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 Os estudantes estão retornando do recreio. A professora percebe que estão 

com os ânimos exaltados. Decide então perguntar o que havia acontecido. Uma das 

estudantes relatam uma briga que aconteceu no intervalo. A professora decide então 

conversar com as duas crianças que estavam discutindo para entender o real motivo 

da briga e ouve os seguintes relatos: 

- Professora, o Mateus chamou a minha mãe de gorda. Ele sabe que eu não 

gosto que xingue a minha mãe. Então xinguei a mãe dele também. Começamos a 

brigar e fomos para diretoria. 

 O outro aluno rebate: 

- Mas foi ele quem começou. Eu estava quieto comendo o meu lanche e ele foi 

me empurrar. Então fiquei nervoso e xinguei ele e a mãe dele. 

 A Professora decide intervir: 

- Crianças, primeiro temos que entender que a palavra gorda não é um 

xingamento, e sim uma condição física de uma pessoa. Também temos que avaliar 

aquilo que está sendo dito. Quando alguém nos xinga, temos que pensar se aquela 

palavra nos define e depois pensar se quero receber essa ofensa. Sabemos que 

certas palavras podem nos machucar, então por que vamos machucar o outro com 

palavras ofensivas? Pensem nisso. 

 

Nos subgrupos, os interlocutores foram convidados a refletir sobre as cenas e 

responder as seguintes questões: 

 O que você modificaria nessas cenas? Por quê? 

 Quais habilidades foram trabalhadas nessas cenas? 

 Quais habilidades você trabalharia nesse contexto? 

 Qual a visão de educação está implícita nas cenas? 

Em seguida, o grupo todo se reuniu novamente em uma única sala do Aplicativo 

Zoom, para dar prosseguimento na entrevista. As duplas de professores expuseram 

suas reflexões. Logo após, a professora pesquisadora propôs uma nova discussão 

com o grupo todo, onde pudesse se refletir sobre: qual educação estamos 

evidenciando dentro da sala de aula, quais são os momentos reservados para 

promover nos estudantes a capacidade de se preocupar genuinamente com os outros, 

em quais momentos os sentimentos de responsabilidade, de raciocínio crítico, de 

competência e coragem para manifestar suas opiniões e ideias, agindo de forma 
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criativa e transformadora, são promovidos em sala de aula. As seguintes questões 

nortearam essa etapa da entrevista: 

 Podemos ser agentes de transformação dentro da sala de aula? 

 Quais são os fatores externos que nos impedem de colocarmos em prática a 

educação que acreditamos? 

 Quais são os fatores internos que nos impedem de colocarmos em prática a 

educação que acreditamos? 

As transcrições dessa entrevista se encontram em Anexo E nesse estudo. No 

corpo do estudo é apresentada a análise e discussão dos resultados, da mesma forma 

que os resultados das primeiras etapas da pesquisa.  

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS 
 

De acordo com as disposições da Resolução nº 466/12 do Ministério da Saúde 

sobre as pesquisas envolvendo seres humanos, o projeto em questão passou pelo 

Comitê de Ética do Uni-FACEF, tendo sido aprovado na reunião de 09 de agosto de 

2021, conforme parecer em Anexo B. Os professores participantes como 

Interlocutores na Entrevista em Grupo Focal assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido que se encontra no Anexo C desse estudo.  

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 
 

Os dados levantados foram analisados sob a ótica da abordagem 

Fenomenológica, que segundo Graças (2000), tem por objetivo investigar as vivências 

humanas e buscar sua compreensão sem se fixar nas generalizações ou nas 

explicações causais, ou seja, é um movimento em direção à compreensão e à 

interpretação do fenômeno estudado. É através do relato do sujeito, segundo a autora, 

que se pretende descobrir como o mesmo se percebe no mundo, bem como o sentido 

que ele dá as situações em que se encontra envolvido. Logo, a subjetividade do 

discurso tem a intenção de trabalhar com as experiências do pensar e do agir do 

sujeito. Sendo assim, os depoimentos deverão partir de questões que tragam a 

possibilidade de um livre relato, para que o sujeito possa se mostrar tal como é, em 

sua própria linguagem e sem os direcionamentos do pesquisador. Em sua trajetória 

metodológica, deverão ser feitas leituras sucessivas do discurso para que o 
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pesquisador possa inteirar-se do contexto e aos poucos identificar partes, que na 

relação com o todo, vão trazer sentido ao mundo em que se vive. Dessa forma, as 

unidades de sentido surgirão, de forma espontânea, revelando o pensar da pessoa 

pesquisada. O pesquisador, no processo de interpretação fenomenológica, deverá 

assumir a responsabilidade, para com o pesquisado de manter-se fiel às ideias do 

depoimento como um todo. 

Sendo assim, frente ao conjunto do material coletado, foram criados quatro 

eixos de discussão. 

No primeiro eixo, temos a contextualização da escola em que foi realizada a 

pesquisa. Nele, são retratados os dados escolares mais recentes, bem como o 

entorno e o espaço físico escolar. 

No segundo eixo, temos um resgate parcial da história de vida da Professora 

Pesquisadora, que se apresenta como uma autobiografia escolar, onde são 

contextualizados os primeiros contatos da pesquisadora com a escola, que retrata a 

magia da infância e as dificuldades escolares. Logo após o período da adolescência, 

que se mostra como um momento de muitas descobertas e identificações através das 

artes e das humanidades. Em seguida, a escolha da carreira acadêmica na área de 

Licenciatura em Pedagogia, que foi baseada no desejo de conhecer o outro e poder 

ajudá-lo em seus processos de vida. Finalizando nas primeiras experiências como 

docente dentro da sala de aula, do contato com várias abordagens de ensino e da 

escolha de referências inspiradoras enquanto professora que busca formar 

estudantes críticos e reflexivos. 

No terceiro eixo, temos as reflexões feitas a partir da observação da própria 

prática e de anotações em diário de campo, com o objetivo de pontuar sobre os 

fazeres docentes que podem facilitar ou dificultar o desenvolvimento das capacidades 

humanas e a condição de agente, com vistas à promoção do desenvolvimento como 

liberdade. O material coletado foi organizado em três partes, sendo cada uma delas 

relativa a uma semana de observação e coleta de dados, tendo como contexto um 

retorno híbrido às aulas devido a pandemia do COVID 19. 

No quarto eixo, temos as reflexões feitas a partir da Entrevista em Grupo Focal 

realizada com os Interlocutores e também em anotações feitas em diário de campo, 

que formaram as unidades de sentido, como proposto pela abordagem 

fenomenológica. A análise desse eixo resultou em sete unidades de sentido, sendo 

elas: “só sei que nada sei” – os questionamentos e inseguranças vivenciados pelos 
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professores; “só sei que tudo sei” – indagações de soluções e sugestões de mudanças 

na prática do professor; “os estudantes podem ter voz?” – reflexões sobre uma 

participação mais ativa do estudante em sala de aula; “o professor é um eterno 

aprendiz?” – o professor que reflete sobre a própria prática; “Transformar a vida dos 

estudantes e as suas responsabilidades”; “Nadando contra a maré” – os obstáculos 

externos que impedem os professores de colocar em prática a educação que 

acreditam; “O medo de não dar conta” – os obstáculos internos que impedem os 

professores de colocar em prática a educação que acreditam. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 Após a análise do material coletado, foram identificados quatro eixos de 

discussão com a intenção de favorecer a discussão das unidades de sentido que 

foram sendo revelados a partir da intersubjetividade entre professora pesquisadora e 

interlocutores.  

 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ESCOLA PESQUISADA 
 

A escola participante trata-se de um Colégio Municipal no interior do Estado de 

São Paulo, em um município com aproximadamente 12 mil habitantes (Brasil, 2021), 

situando-se na região central. Os dados escolares mais recentes são do censo de 

2020, constando 1.143 alunos regularmente matriculados no Ensino Fundamental. O 

município possui 4 escolas, sendo três municipais (educação infantil e ensino 

fundamental anos iniciais) e uma estadual (ensino fundamental anos finais e ensino 

médio). Na escola participante estão matriculados 578 alunos, sendo 291 alunos no 

período da manhã e 287 no período da tarde. 

 

- Entorno da escola: 

A escola se localiza em um bairro residencial. Ao dar uma volta no quarteirão 

ou nas ruas próximas a esta, identificam-se uma igreja, uma praça, algumas lojas 

menores, padaria e uma academia.  

 

- Espaço físico geral: 

Sobre a instalação, a escola é estruturada em dois andares e térreo. Possui 

rampas e elevador para acessibilidade. No total, há quinze salas de aulas equipadas 

com ventiladores de teto, mesas, cadeiras, mural de recados, armários e uma lousa. 

As janelas são grandes e de vidros, sendo possível ver toda a disposição da sala, 

assim como escutar o que está sendo dito do lado de fora, sem dificuldades. No 

segundo andar, há oito salas de aulas, uma biblioteca que se encontra desativada 

devido à falta de funcionários e uma sala pequena para aulas de reforço. No primeiro 

andar, há sete salas de aulas, uma sala de Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), banheiro para os professores e uma sala de reuniões. No térreo, há três salas 

pequenas, sendo uma a secretaria, outra para o diretor e vice-diretora, e a última para 
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a coordenação e a pedagoga. Entre essas salas, encontram-se os banheiros sociais, 

o depósito e uma lavanderia. Na área externa, encontram-se um pátio coberto com 

bebedouros de água, os banheiros dos alunos e as escadas que dão acesso às salas 

de aulas. O acesso à quadra de esportes é coberto, esse espaço é utilizado para a 

entrada e saída dos alunos. O refeitório é equipado com uma pequena cozinha, onde 

são servidos lanches e almoço. A escola possui uma boa ventilação, é bem ampla e 

aberta. O chão e as paredes são decorados com pinturas e demarcações para filas 

na entrada.  

 

5.2 RESGATE DA HISTÓRIA DE VIDA DA PROFESSORA PESQUISADORA 
 
- Primeiros contatos com a vida escolar:  

Minha vida escolar se inicia em uma pequena cidade do interior de São Paulo. 

Ser criança no interior e em uma cidade pequena me proporcionou uma infância 

recheada de muitas brincadeiras na rua, contato direto com a natureza e animais. 

Esse fato certamente trouxe a possibilidade de ser uma criança muito imaginativa. 

Minhas brincadeiras eram sempre regadas de uma boa dose de fantasia, magia e 

encantamentos.  

 Aos cinco anos de idade, ingressei na educação infantil. Minha professora 

proporcionava muitos momentos para criar e construir brinquedos e saberes. Eu 

gostava muito de criar. Lembro-me especificamente de uma atividade com caixas de 

fósforos, fizemos uma casa inteira, sala, quartos e cozinhas, todos os móveis feitos 

com caixas de fósforos e outros materiais recicláveis. O resultado dessa atividade foi 

maravilhoso, me senti muito bem por ver algo meu pronto. Poder criar era algo 

encantador pra mim. Minhas mãos adoravam esse tipo de atividade, para mim era 

algo simples e fácil de ser realizado, permitindo-me ser livre. Lembro-me também das 

músicas e das atividades em lugares abertos. A escola contava com uma área externa 

muito grande, composta por um parque, tanques de areia e muitas árvores. Recordo-

me do canto das cigarras e também do medo que tinha delas. Lembro-me do recreio 

com sanduíche de presunto e queijo e suco de laranja. Tinha poucos, porém bons 

amigos. Por ser muito tímida, me aproximei das outras crianças que também tinham 

o mesmo perfil. Juntas, ficávamos nos esquivando dos outros colegas que adoravam 

nos perseguir, fazendo brincadeiras maldosas e inventando apelidos. Sofria muito 

com isso, porém, por ser muito imaginativa, acabava me distraindo com as holografias 
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que eram criadas na minha mente naquele ambiente extremamente propício para 

imaginar. Posso dizer que os dois anos que estive na educação infantil foram muito 

proveitosos, ajudaram-me a desenvolver minha mente criativa e a socialização com 

outras crianças. Sendo assim, quando ingressei na primeira série do Ensino 

Fundamental, senti-me pronta para enfrentar os impasses dentro da sala de aula. 

Bom, pelo menos isso era o que eu imaginava. 

 Naquela época, era comum separar os alunos nas salas através de grupos 

(bons, regulares e péssimos), sendo turma A e B, boas, turmas C e D regular e turma 

E péssima. Acabei ficando na turma D, pois tinha muitas “dificuldades de atenção”, 

ainda não sabia ler e escrever corretamente. Na época, não tinha muita consciência 

dessa questão, entretanto minha mãe ficou preocupada ao saber que a sua filha 

caçula era diferente dos irmãos mais velhos. Sendo assim, exigia muito de mim; era 

muito cobrada por não saber ler e escrever. Em busca de recuperar as minhas 

dificuldades, minha mãe achou melhor procurar ajuda e nessa época comecei 

frequentar aulas particulares com uma professora já aposentada. Foi horrível, ela era 

bem diferente das minhas professoras até então, tinha uma abordagem mais dura e 

punitiva. Vivia comparando minha letra com as de outros colegas, dizendo que era 

relaxada e não fazia nada direito. Nessa pressão toda, consegui avançar um pouco 

na leitura e na escrita, entretanto acabei criando um medo muito grande de 

professores e de repetir de ano. Meus pais viviam falando que não podia repetir de 

ano, se repetisse iria apanhar e fazer recuperação nas férias. Lembro-me que isso foi 

uma tortura, vivia me cobrando e tentando ser melhor a cada dia para não perder as 

minhas férias, momento esse que ficava livre para poder brincar e colocar em ação a 

minha mente imaginativa. 

 Na segunda série, entrei para a turma A, meus pais foram até a escola, pedindo 

que houvesse essa mudança pois eu estaria apta para acompanhar a turma. Lembro-

me que as conversas em casa eram em um tom punitivo, dizendo que teria que 

acompanhar a sala e me esforçar mais. Minha professora seguia a mesma linha da 

professora particular do ano anterior, com aulas de modo tradicional, procurando 

alfabetizar seguindo uma cartilha. Houve vários momentos de comparação do meu 

caderno com os de outros colegas, morria de vergonha quando esses episódios 

ocorriam e a cada dia tentava me esforçar um pouco mais. Nessa época, queria muito 

que existisse uma escola sem provas, sem cobranças e sem comparações, como 

tinha sito a minha experiência na Educação Infantil. Entretanto, para me encaixar 
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naquele novo ambiente, fui deixando de lado as brincadeiras e os momentos de deixar 

a imaginação solta. Por se tratar da melhor turma daquela série, encontrei amigos 

diferentes naquele ano, e posso dizer que essas relações não foram muito saudáveis, 

pois comecei desde cedo uma cobrança interna de me encaixar no perfil dos alunos 

daquela sala. Esse fato me fez sempre cobrar mais e mais evidenciando assim as 

minhas dificuldades e criando um estereótipo interno de que nunca seria tão boa como 

os meus amigos. O ingresso na terceira série não foi muito diferente, continuei tendo 

como referência uma professora conteudista e que priorizava a ordem e a 

memorização dos conteúdos trabalhados, com poucos espaços para reflexões, rodas 

de conversas ou compartilhar saberes. Nessa época, já estava bem desanimada da 

escola, frequentava o espaço, pois havia uma cobrança em casa, mas não havia 

identificação ou prazer de aprender. 

 Minhas dificuldades foram me acompanhando ao longo desses primeiros anos 

de contato com a vida escolar, entretanto, somente na quarta série do ensino 

fundamental comecei a me identificar com os estudos e vê-los como algo 

transformador e libertador. Isso se deu ao fato de ter uma professora que priorizava 

os momentos de roda de conversa e de compartilhar saberes. Lembro-me com 

saudades das aulas de leitura, algo que pra mim sempre foi uma tortura. Minha 

professora tinha um projeto de leitura e deu início ao mesmo realizando em sala de 

aula a leitura do livro “Dom Quixote das crianças” de Monteiro Lobato. Escutar minha 

professora ler todos os dias sobre a vida de Dom Quixote, trouxe-me uma certa 

identificação com o personagem da história, que também tinha uma mente muito 

imaginativa. Percebi naquele instante que a leitura poderia me ajudar nesse processo 

de imaginar e começou minha paixão por livros, o que auxiliou muito nas minhas 

dificuldades escolares voltadas para a desatenção e a concentração. Comecei então 

me interessar muito por livros, toda semana estava na Biblioteca Municipal em busca 

de novos livros e novas histórias. Assim, comecei também me interessar pelos 

conteúdos voltados para as humanidades, adorava saber sobre a história do nosso 

país, sobre as teorias de criação do mundo, sobre a vida dos animais e os costumes 

de todos os povos. 

 

- Adolescência 

 Com esse desejo de aprender e entender mais sobre o mundo, ingressei na 

quinta série do ensino fundamental. Estava ansiosa para conhecer todos os meus 
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novos professores, agora cada um voltado para a sua disciplina específica. 

Continuava sem entender muito o mundo das exatas, carregando algumas 

dificuldades, mas seguia apaixonada nas humanidades, com o desejo de conhecer 

além do Brasil. Devo acrescentar que nessa época tive uma professora de Língua 

Portuguesa que adorava teatros e fazia uso desse recurso para trabalhar os 

conteúdos propostos para a disciplina. Lembro-me que na sétima série do ensino 

fundamental a professora propôs aos alunos a leitura de um dos clássicos da literatura 

“Os Lusíadas” e a também a representação da obra através do teatro. Para isso, foi 

feito um projeto com a Professora de Arte, que nos ajudou com a construção das 

cenas, figurinos e encenação. Esse momento me marcou bastante, pois, além de 

fazer o papel de um personagem com muitas falas em cena, tive também a 

oportunidade de entender e vivenciar melhor a obra de Camões. Representar e estar 

em contato direto com a arte pode trabalhar minhas questões ligadas à timidez e 

também ao conhecimento de minhas habilidades que ficavam escondidas atrás de 

minhas dificuldades. 

 Nessa época, passei a gostar muito de música, filmes e teatros. Ter acesso a 

essas áreas despertou em mim o sentimento de pertencimento naquele ambiente que 

durante muito tempo era algo assustador. Esse período foi marcado por muitas 

descobertas relacionadas aos meus valores, costumes e gostos. Sendo assim, no 

Ensino Médio percebi que a minha carreira estaria ligada em conhecer o outro e poder 

ajudá-lo a se encontrar também, logo tinha como foco fazer o curso de Psicologia. 

 

- Graduação: 

 Ao longo da vida, vamos percebendo que nem tudo sai como planejamos, na 

verdade, na maioria das vezes, nada sai como planejamos. Assim que terminei o 

ensino médio, houve uma certa pressão por parte da minha família na escolha do 

curso em que iria me inscrever. Nessa época, meus dois irmãos mais velhos já 

estavam cursando faculdade, por esse fato meu pai acabou não permitindo que eu 

fizesse Psicologia, pois não conseguiria manter o custo dos três filhos. Sendo assim, 

decidiram que eu deveria fazer outro curso mais barato, logo fui inscrita no curso de 

Pedagogia. Não tinha ideia do que seria fazer esse curso, não imaginava que iria me 

formar e tornar uma professora, entretanto entrei no ônibus e dei início a essa jornada. 

O primeiro ano da graduação foi bem desafiador. Como já comentei anteriormente, eu 

cresci em uma cidade pequena, onde todos se conheciam e sabiam quem era a minha 
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família. Estar em uma cidade maior e ter contato com outras pessoas de diferentes 

cidades foi um divisor de águas na minha vida, um processo muito difícil, mas também 

muito libertador. Minha turma tinha oitenta pessoas, em sua maioria mulheres, de 

diversas idades, algumas inclusive já lecionavam, pois haviam feito o Magistério. 

Lembro-me que esse foi o primeiro momento que realmente comecei entender o que 

era ser uma professora. Importante salientar que o fato de ter um sobrinho de três 

anos e acompanhar de perto seu desenvolvimento despertou um interesse maior no 

curso, principalmente nas disciplinas de Psicologia da Educação e Ensino Lúdico. 

 As cobranças em casa continuavam, “eu tinha que dar conta do curso”, esse 

foi o pensamento que me fez continuar nessa jornada para me tornar uma professora. 

Sendo assim, me dediquei bastante em todas as disciplinas e, como resultado, obtive 

excelentes notas no final do ano. No segundo ano da faculdade, dei início aos estágios 

supervisionados. Comecei trabalhando na educação infantil, fui selecionada para 

trabalhar na creche municipal em meu município. Fui para o berçário 1, onde tínhamos 

crianças de três a onze meses. Nessa sala também trabalhavam duas auxiliares. Foi 

um período bem difícil, pois uma das auxiliares me lembrava bastante a figura de 

minhas professoras autoritárias. A rotina na creche era dividida entre passeios 

matinais, brinquedos na sala de aula e refeições. Havia pouca interação das auxiliares 

com as crianças, raramente brincavam ou estimulavam o desenvolvimento das 

mesmas, achava isso muito estranho, pois na graduação estudávamos exatamente o 

oposto, víamos a importância da estimulação cognitiva desde muito cedo na vida 

escolar da criança. Sendo assim, sentia uma necessidade de experimentar todos os 

conhecimentos e aos poucos fui levando para dentro da sala de aula. Entretanto, na 

maioria das vezes eu era criticada ou desmotivada pelas auxiliares que ali estavam. 

Durante todo aquele ano, fui sendo colocada em várias salas diferentes, mas na 

maioria das vezes eu via o cenário e os personagens repetirem: aulas monótonas e 

repetitivas, visando apenas “cuidar” das crianças através de um trabalho mecânico e 

assistencialista, que não dava muita atenção para o desenvolvimento das crianças. 

 No terceiro ano de minha graduação, entrei para o estágio em uma escola de 

ensino fundamental séries iniciais, nesse momento pude de fato entrar em contato 

com o ensino e com as professoras e em alguns momentos pude até mesmo substituir 

aulas dos professores ausentes. Foi um ano de muito aprendizado e observação. 

Nessa época, já estava bem nítido em minha mente o tipo de professora que gostaria 

de ser. Fui conhecendo melhor o funcionamento da escola, os projetos e as leis que 
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embasavam o ensino. Entretanto alguns questionamentos sempre me faziam parar e 

pensar: Por que algumas crianças não aprendiam? Onde está o momento de trocas 

de conhecimentos? Por que as disciplinas de arte e humanidades são usadas apenas 

como um momento de lazer? Onde está a ludicidade no ensino fundamental? Esse 

último questionamento foi tema do meu trabalho de conclusão de curso da graduação, 

no qual fiz um levamento bibliográfico, de forma a tratar a importância da ludicidade 

em sala de aula. Esse fato me trouxe a percepção da necessidade de estar sempre 

atualizando os conhecimentos sobre as diversas maneiras de ensinar. Assim que 

terminei a graduação, fiz minha inscrição para o curso de Pós Graduação em 

Psicopedagogia Clínica, com a intenção de ampliar meus conhecimentos e a minha 

visão sobre a educação. 

 

- Primeiras experiências como docente: 

 Assim que me formei na graduação, passei em um processo seletivo para 

lecionar no ensino fundamental nas séries iniciais. A escola ficava em uma cidade 

vizinha de onde morava. Foi um ano de muito aprendizado, pois estive em contato 

direto com os professores e também com as crianças. Nesse ambiente, me senti muito 

acolhida pelos professores e também pela equipe gestora, todos se mostraram muito 

receptivos e dispostos a compartilhar os conhecimentos e as práticas em sala de aula. 

Inicialmente ingressei como professora substituta, o que significava que cada dia 

estava em uma sala diferente. Após alguns meses, comecei substituir uma sala do 

quinto ano do ensino fundamental devido à licença maternidade da professora titular 

da sala. A partir desse momento, comecei a ficar o dia todo na escola, o que me trouxe 

um melhor entendimento sobre o funcionamento da unidade escolar. Nessa época, 

procurei levar para a minha sala de aula tudo que eu achava que havia funcionado 

comigo no meu processo de aprender, assim como posturas dos meus professores 

do ensino fundamental, médio e ensino superior. Logo percebi que algumas dessas 

posturas já não mais faziam sentido para aquele momento e também para aquela 

turma. Esse fato pode trazer a consciência de que cada criança era única, sendo 

assim, a literatura que estava sendo vista em meus estudos na Pós-graduação 

começaram a fazer muito sentido. Lembro-me de ficar encantada com as obras de 

Alicia Fernandez, psicopedagoga argentina, que em seu livro “A inteligência 

aprisionada: abordagem psicopedagógica clínica da criança e de sua família” trouxe 

a ideia da existência da aprendizagem através da conexão entre aquele que aprende 
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com o sujeito que ensina, logo quem ensina possa também se conectar mais com o 

seu sujeito aprendente do que com o seu sujeito ensinante, ou seja, ao entrar em 

contato com essa ideia comecei a entender as minhas dificuldades enquanto aluna e 

através desse entendimento poder criar estratégias para auxiliar no processo de 

aprendizagem tendo um olhar diferenciado para o meu aluno. Através desse exposto, 

comecei a entender melhor a concepção das inteligências múltiplas trazidas por 

Howard Gardner, professor em Harvard, que defendeu a teoria de que as informações 

podem ser processadas de maneiras diferentes e que um olhar exclusivamente lógico 

é limitante. Logo, quando mais eu conhecia os meus alunos, melhores condições eram 

criadas para que o processo de aprendizagem ocorresse de uma forma mais efetiva.  

 É importante ressaltar que a primeira escola em que fui acolhida como uma 

professora, fui recebida de uma forma muito positiva, a direção e a coordenação eram 

compostas por pessoas muito compreensivas e dispostas a compartilhar 

conhecimentos, o que resultava em um ambiente muito agradável e propício de 

aprendizagem tanto para mim como para os meus alunos. Entretanto, no final daquele 

ano, meu contrato terminou e teria que procurar outra escola para lecionar. No próximo 

ano, mais precisamente no primeiro semestre, prestei concursos e processos 

seletivos em várias cidades, porém não consegui lecionar logo no início do ano. Fiquei 

seis meses parada e desesperada para encontrar um lugar para trabalhar. Minha 

última opção naquele ano foi um processo seletivo em uma cidade vizinha. Um pouco 

desanimada e desmotivada, fui fazer a prova. Após alguns dias o resultado saiu e não 

acreditei que tinha passado no processo e seria chamada na outra semana para 

começar as aulas. Estava muito animada e confiante que iria gostar muito da escola 

e dos professores, pois havia tido uma experiência maravilhosa no ano anterior. 

Apesar disso, logo de imediato, percebi estar em um ambiente cercado por 

professores autoritários e fechados. Não me senti bem acolhida naquele ambiente, na 

maioria das vezes, se estabelecia um clima de desânimo profissional ou de impotência 

em lidar com as situações do cotidiano escolar ou promover mudanças no ensino. 

Esses momentos me faziam refletir sobre a real concepção dos professores daquela 

escola sobre a educação e o ensino, que se mostravam prostados e sem muita 

vontade de mudar qualquer situação. Estar nesse ambiente e vivenciar a possibilidade 

de novas formas de ensinar, era praticamente uma missão hercúlea, pois havia 

críticas e desencorajamento por parte dos professores e também da equipe gestora. 

Essa unidade escolar se mostrava mais tradicional, com aulas totalmente expositivas, 
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com raros momentos de troca de conhecimentos entre professor e aluno, ou seja, via-

se nitidamente uma escola onde a figura central era o professor e o aluno era visto 

como algo a ser construído. Por ter entrado no meio do ano letivo, observei um certo 

bloqueio dos meus alunos, pois ainda estavam muito apegados à figura da professora 

anterior. Sendo assim, foi um período muito difícil e de várias tentativas de conquista. 

Como já mencionado anteriormente, sempre carreguei um fascínio pela arte, decidi 

então conversar com a professora de arte e discutir a possibilidade de fazermos um 

teatro com aquela turma, para que então houvesse um estreitamento nessa relação 

que estava muito conturbada. Usando desse recurso, a turma começou a se soltar 

mais e a se conectar mais com a minha presença, pois tínhamos muitos momentos 

de trocas e construção dos personagens do teatro. Assim, consegui observar a 

possibilidade de acesso e de aceitação da turma. Recebi muitas críticas e comentários 

maldosos dos professores, entretanto segui firme no meu propósito e dei andamento 

ao projeto. No final do ano, fizemos a apresentação para toda a escola e também para 

os pais. Foi uma experiência única, isso porque houve um retorno muito positivo dos 

pais e também dos alunos das outras salas, que puderam enfim entrar em contato 

com a arte dentro da escola. 

 Muito animada e disposta a continuar trabalhando, fazendo uso da arte nas 

aulas, continuei trabalhando na mesma escola no próximo ano. Fui para a sala do 3º 

ano do ensino fundamental, final do primeiro ciclo de alfabetização. Tratava-se de uma 

sala com muitos problemas de aprendizagem e também de comportamento. Havia um 

desinteresse pelos conteúdos e acentuadas dificuldades de aprendizagem. Minha 

motivação e animação tinham ido embora, e me via também reclamando na sala dos 

professores. Não me reconhecia e em vários momentos estava muito estressada e 

assumindo um papel mais autoritário dentro da sala de aula. Além dessa situação, 

estava passando por um período conturbado na minha vida pessoal, o que me fez 

procurar ajuda profissional e dar início ao tratamento psicológico. Como gostava muito 

de estudar, minha terapeuta me indicou um curso de regulação das emoções através 

do conhecimento do funcionamento do corpo e também de práticas de respiração 

diafragmática e exercícios simples corporais para alongamento. Todo esse 

conhecimento e também as práticas me trouxeram novamente para a minha meta 

pessoal e comecei a pensar que poderia estar levando tudo isso para dentro da sala 

de aula de uma forma lúdica, visando propiciar momentos de relaxamento e de 

respiração consciente com a intenção de trazer mais foco e ancoramento nos 
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conteúdos, bem como melhores possibilidades dos alunos se relacionarem melhor 

uns com os outros. Houve uma significativa melhora no desempenho dos mesmos, o 

que me fez perceber que cada turma utilizava de uma linguagem para aprender, ou 

seja, trabalhar com arte trouxe um bom resultado com a turma passada, o que não 

significaria sucesso imediato com outra turma diferente. Vi nesse momento, a 

necessidade de entender qual a linguagem de cada sala, ou até mesmo de cada 

criança. Fui observando que quanto mais próxima eu estivesse da realidade daqueles 

alunos, melhores condições e estratégias seriam criadas para poder então acessá-los 

com os conteúdos propostos. 

 No próximo ano, houve uma alteração no quadro da gestão escolar, devido as 

eleições municipais. Os cargos de coordenação e direção eram comissionados, sendo 

assim, com a mudança do prefeito, outras pessoas assumiram esses cargos. Essa 

alteração também se estendeu para o ensino, houve uma maior preocupação com os 

conteúdos e métodos de ensino que estavam sendo utilizados até aquele momento. 

Dessa forma, a escola adotou um material apostilado, através de uma empresa 

educacional que oferecia capacitações para que então esses conteúdos pudessem 

ser aplicados em sala de aula. Esse fato trouxe uma nova realidade para a escola, 

trazendo a sensação de modernização no ensino e maior engajamento dos 

professores para acompanhar essas mudanças. Como já mencionado anteriormente, 

alguns professores da unidade estavam muito acostumados a apenas reproduzir 

conhecimentos, sem se preocupar muito com o indivíduo que estavam formando. Por 

esse fato, houve muita resistência a essas mudanças por parte desses professores, 

que insistiam em permanecer no modo antigo, alegando que o modo tradicional trazia 

melhores resultados no processo de alfabetização. Entretanto, com as capacitações 

e acompanhamento pedagógico, houve uma melhora significativa no desempenho 

escolar o que pode ser comprovado a partir de avaliações internas e externas. Nesse 

novo cenário, foi possível integrar projetos voltados para o autoconhecimento, viver 

em sociedade e regulação emocional aos conteúdos propostos para cada série. Essa 

abertura possibilitou um olhar diferenciado para a minha própria prática, ou seja, rever 

quais pontos eram realmente importantes de serem trabalhados em sala de aula. 

 Entretanto, em meio desse processo de reconstruir o modelo de ensino do 

município, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou emergência de saúde 

pública internacional em 30 de janeiro de 2020, devido ao novo coronavírus (SARS-

coV-2), responsável pela pandemia de COVID-19, gerando uma grave crise sanitária. 
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Em virtude disso, a Prefeitura Municipal de Sales Oliveira suspendeu as aulas 

presenciais, a partir do dia 23 de março de 2020 com a intenção de reduzir de 

transmissibilidade do vírus. As aulas passaram a ser remotas, com atendimento via 

WhatsApp através de mensagens, áudios ou vídeo chamadas. Nesse cenário, uma 

grande parcela de alunos não conseguiu dar continuidade nos estudos devido à falta 

de acesso e/ou recursos, o que acabou evidenciando as dificuldades de 

aprendizagem. 

 Esse fato me fez refletir sobre as desigualdades sociais e a falta de acesso aos 

serviços públicos que foram evidenciados nesse período pandêmico. Embora 

percebendo a importância de entender a linguagem de cada sala e de cada aluno, 

percebia uma lacuna muito grande entre o que se lia nas leis educacionais e o que 

realmente ocorria dentro da sala de aula, ou seja, embora tivéssemos as Leis de 

Diretrizes e Bases, a Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

como políticas públicas determinantes para o sucesso do indivíduo, prezando as suas 

subjetividades enquanto sujeito atuante e participativo na sociedade, na prática era 

evidenciado uma educação voltada apenas para o mercado de trabalho. Tive 

consciência disso, quando percebi que todo esse processo de estimular o 

autoconhecimento, desenvolver a criticidade e argumentação e se sentir como parte 

integrante do mundo em que se vive foi ficando de lado no final do processo do Ensino 

Básico, no qual o foco maior era preparar os alunos para vestibulares e, 

consequentemente, para o mercado de trabalho. Vale destacar que esse processo 

não deve ser desvalorizado também, entretanto percebi que a formação do indivíduo 

ficava estagnada, a partir do momento em que ele ingressava no Ensino Médio. 

 Frente a isso, me interessei pelo programa de mestrado interdisciplinar, que 

tem como uma das linhas de pesquisa o desenvolvimento social e políticas públicas. 

Participei do processo seletivo e ingressei como aluna regular no programa, tendo 

como cenário um período pandêmico, com muitas inseguranças e incertezas, o que 

de certa forma propiciou reflexões acerca de como seria esse novo modo de ensinar. 

Esse cenário foi o que me impulsionou investigar sobre a minha prática dentro da sala 

de aula através de uma proposta da filósofa Martha Nussbaum, que destaca a 

importância de uma educação voltada para o Desenvolvimento Humano. 
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5.3 REFLEXÕES A PARTIR DA OBSERVAÇÃO DA PRÓPRIA PRÁTICA 
 

Inicialmente, declaro que as reflexões são feitas na primeira pessoa do singular, 

pois tratam de experiências pessoais e subjetivas, que não poderiam ser expostas de 

outra maneira. Importante salientar que as transcrições das coletas de dados 

referentes à observação da própria prática se encontram no Anexo D dessa pesquisa. 

Após a observação e organização do material coletado, percebi a necessidade de 

dividir a coleta em três partes e cada qual enredou em uma discussão. Sendo assim, 

as reflexões trazem trechos do diário de campo e considerações importantes da 

autora Martha Nussbaum (2019) que propõe o desenvolvimento das capacidades 

humanas no contexto escolar. 

Na primeira parte, temos a primeira semana de coleta, tendo como contexto a 

aplicação de um Projeto chamado “Cápsula do Tempo” que se refere a um conjunto 

de atividades com a intenção de provocar a reflexão sobre como tem sido a 

convivência em casa e quais experiências os alunos puderam observar nesse 

momento de distanciamento social. Esse projeto também teve a intenção de acolher 

os alunos e o reconhecimento da turma, já que seria o primeiro contato presencial 

com os mesmos. 

Na segunda parte, temos a segunda semana de coleta de dados que teve como 

contexto a finalização do Projeto Cápsula do Tempo e a construção de uma caixa 

contendo as atividades realizadas em sala e os objetos que simbolizassem esse 

momento. A junção das atividades com esses objetos resultou na Cápsula do Tempo. 

Na terceira parte, temos a terceira semana de coleta de dados que teve como 

contexto a aplicação de uma Avaliação Diagnóstica para que se pudesse ter uma real 

percepção sobre o desempenho escolar de cada aluno. 

Vale a pena ressaltar que escolhi alguns trechos que foram julgados como 

significativos e alinhados com o propósito da pesquisa para serem colocados em 

destaque nesse estudo, já que muitos momentos das gravações se observaram 

silêncio ou perguntas referentes a execução das atividades. Sendo assim, foram 

priorizados os momentos em que, enquanto pesquisadora, pude perceber falhas ou 

acertos na promoção das capacidades propostas por Nussbaum (2019). 

 

PRIMEIRA SEMANA DE COLETA DE DADOS 

- Síntese: 
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Vários desafios foram enfrentados nessa semana, tais como a adaptação da 

turma com a escola, professora e colegas de sala, além das medidas preventivas 

dentro do ambiente escolar com a intenção de se proteger do COVID-19. O horário 

reduzido também foi um impeditivo para que pudéssemos dar mais enfoque no projeto 

e na socialização. Mesmo com as adversidades, foi uma semana muito produtiva, 

houve vários momentos de interações dos alunos e troca de experiências. A atividade 

proposta foi primordial, para que os estudantes pudessem ter mais espaço de fala e 

também trabalhar a escuta. Nota-se que esse tipo de atividade proporciona várias 

reflexões sobre o atual cenário pandêmico em que estamos vivendo e até mesmo 

sobre o modo como se vive, quais são os valores e costumes de cada aluno presente.  

 

- Reflexões sobre a prática na primeira semana de coleta de dados: 

Durante a primeira semana de coleta de dados, estava me sentindo muito 

animada e, ao mesmo tempo, muito ansiosa, pois um cenário novo estava sendo 

desbravado e reconstruído. Havia o ânimo com relação à pesquisa, estar coletando 

dados e a sensação de “colocar a mão na massa”. Surgiu também a empolgação por 

estar retornando ao ambiente escolar após a pandemia, rever os colegas de trabalho, 

conhecer pessoalmente os estudantes e estar novamente na sala de aula após tanto 

tempo em casa e em isolamento social. A insegurança e o medo também estiverem 

presentes, tanto em relação à pesquisa quanto em relação ao novo fazer dentro da 

sala de aula devido aos riscos desse cenário pandêmico. 

Entrar na escola depois de mais de um ano ausente trouxe a sensação de estar 

começando, o mesmo sentimento que tive no meu primeiro contato com o ambiente 

escolar, senti-me a professora recém-formada, cheia de medos e inseguranças, pois 

tudo aquilo era novo e parecia que nunca tinha dado aula. Foram semanas me 

preparando para entrar em contato com esses estudantes e refletir sobre a melhor 

maneira de me conectar realmente com cada um deles, já que nossos encontros até 

aquele momento haviam sido de modo online através de chamadas de vídeo. Nesse 

pensamento, houve muitas reflexões com relação à minha prática durante o ensino 

remoto, procurei rever todos os meus fazeres e levar somente comigo aquilo que 

gostaria de carregar dali para a frente. O ensino remoto trouxe para a minha prática 

uma postura tradicional, ou seja, dando ênfase no processo de apenas transmitir 

conteúdos, e quando retornamos para as aulas presenciais, decidi abandonar essa 

prática e procurar refletir sobre alguns discursos moralistas que vinha praticando até 
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o momento. Frente a todas essas reflexões, procurei realizar o projeto da Cápsula do 

Tempo, com a intenção de me aprofundar na vida de cada criança, de conhecer a 

fundo todas as suas vontades, seus desejos, suas angústias, e assim, poder encontrar 

a melhor maneira de me conectar a cada uma dessas realidades e propiciar um 

ambiente de confiança e de muitos aprendizados. Esse pensamento foi inspirado nos 

estudos de Carvalho (2014), que indicam a necessidade de, enquanto profissionais 

da educação, refletirmos sobre a tomada de consciência, para possibilitarmos aos 

alunos um desenvolvimento afetivo sadio, que promova a construção de 

personalidades autônomas, atuando como sujeitos de si mesmos. Para isso, a autora 

afirma que estar na sala de aula é muito mais que presença física, traduzindo-se como 

encontro entre pessoas com cérebros e corações, encontros de amorosidade e que 

vão favorecer o processo de ensino aprendizagem, tornando-o prazeroso para todos, 

inclusive para o educador. Eckert e Malacarne (2013) também  trazem, em seus 

estudos, a importância da afetividade nas instituições escolares, pois segundo os 

autores a interação professor e estudante ultrapassa os limites profissionais, pois 

deixa marcas profundas no indivíduo, para isso essa relação deve ser embasada na 

afetividade e no diálogo como forma de construção do espaço escolar, ou seja, a 

afetividade, as emoções, o comportamento, o sentimento, o caráter e a personalidade 

do educando são construídos por seus pares no âmbito escolar. 

Na primeira semana de coleta de dados, foi possível perceber, através de 

algumas falas dos estudantes, a presença de algumas capacidades que Nussbaum 

(2019) destaca em seus estudos. No Grupo 1, percebemos um momento em que os 

estudantes procuraram acalentar uns aos outros frente as suas dificuldades, destaco 

aqui a fala do Estudante M. “(...) então professora, preciso te falar uma coisa, eu 

não sei desenhar muito bem não”. [Observação da Própria Prática/Anexo D]. Logo 

após essa fala, outro estudante pede uma folha para que possa ensinar o seu colega 

desenhar. Durante a aula, não consegui ter essa percepção, ao fazer a leitura do diário 

de campo e escutar as gravações, pude perceber que essa atitude vai ao encontro do 

que propõe Nussbaum (2019) quando reflete sobre a importância dos professores 

ensinarem posturas com relação a fragilidade e a impotência humana, não como algo 

vergonhoso, mas sim como uma oportunidade de cooperação e de reciprocidade, bem 

como desenvolver também a capacidade de se preocupar genuinamente com os 

outros, tanto com os que estão próximos como com os que estão distantes. Ainda no 

Grupo 1, ao final da aula procurando refletir sobre um questionamento trazido por um 
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estudante sobre o Planeta Terra, procurei trazer a ideia de que somos responsáveis 

pelas informações que levamos ao próximo, devendo sempre nos embasar em dados 

e pesquisas que foram comprovadas cientificamente. Nesse momento, refleti sobre a 

capacidade trazida por Nussbaum no que diz respeito sobre a promoção do raciocínio 

crítico e do sentimento de responsabilidade sobre o que se fala e pensa. Entretanto, 

no Grupo 2 foi possível perceber, através das falas dos estudantes, que a habilidade 

de se colocar no lugar do outro ou respeitar as suas individualidades, ainda não foram 

desenvolvidas, é o que vemos na fala do Estudante J.G.: “Ela gosta daquela banda 

dos japoneses, o Now United. Não sei por que as meninas gostam deles? Muito 

ruim essas músicas.” [Observação da Própria Prática/Anexo D]. A intervenção 

aplicada após essa fala, trouxe a intenção de promover a capacidade dos estudantes 

em verem o mundo do ponto de vista dos outros, bem como se perceberem 

integrantes de uma sociedade pluralista. Destaco aqui a minha fala enquanto 

Professora: “Tudo bem você não gostar querido. O importante mesmo é 

respeitarmos o que as outras pessoas gostam.” [Observação da Própria 

Prática/Anexo D]. 

Foi possível observar a realidade vivida pelos estudantes durante o ensino 

remoto através da aplicação do Projeto da Cápsula do Tempo, bem como entrar em 

contato com os seus sentimentos e aprendizados durante o período de isolamento 

social. Destaco aqui algumas falas: Estudante E: “Eu entendi como se sente um 

pássaro preso na gaiola. Me senti muito presa. É ruim não poder sair para 

brincar ou ir na escola”; Estudante L. “Eu aprendi a dar valor na minha família”; 

Estudante J.G. “Eu não aprendi nada, porque não fiz nada.” [Observação da Própria 

Prática/Apêndice D]. Importante ressaltar que, o fato de estarmos trabalhando com 

um número reduzido de alunos trouxe a possibilidade de ter um olhar diferenciado 

sobre as dificuldades na leitura, na escrita e na interpretação. Bem como, repensar 

sobre as suas dificuldades de aprendizagem, considerando o ambiente em que os 

mesmos estão inseridos e a realidade vivida por cada um. 

Vale ressaltar que, segundo Nussbaum (2019), as escolas são apenas uma 

das influências sobre a mente e o coração em formação da criança. A filósofa relata 

que grande parte da tarefa de superar o narcisismo e desenvolver a preocupação com 

os outros têm de ser feita dentro da família, no entanto, as escolas podem reforçar ou 

sabotar as realizações da família, as boas e as más. Nesse pensamento, pude refletir 

sobre a minha prática enquanto docente, e também sobre os momentos que são 
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destinados para a promoção de discussões sobre essas capacidades e quais as 

atividades tenho proposto em sala de aula baseadas na intenção de auxiliar nesse 

processo. 

Em suma, na primeira semana de coleta de dados, percebi que o contato com 

as crianças e a possibilidade de discutir diversos assuntos no ambiente escolar, trouxe 

a possibilidade de refletir sobre como estava sendo esse período pandêmico, tanto 

para a minha prática docente, quanto para a realidade que estava sendo vivenciada 

pelos estudantes. Com o retorno das aulas presenciais, percebi uma facilidade para 

acessar esses estudantes e um retorno mais rápido das atividades que estavam 

sendo trabalhadas. 

 

SEGUNDA SEMANA DE COLETA DE DADOS 

- Síntese: 

A segunda semana de coleta de dados teve como contexto a finalização do 

Projeto Cápsula do Tempo e a construção de uma caixa contendo as atividades 

realizadas em sala e os objetos que simbolizassem esse momento. A junção das 

atividades com esses objetos resultou na Cápsula do Tempo. Foi sugerido, aos 

estudantes, que guardassem essa caixa por um período de cinco anos, para que 

pudessem no futuro entrar em contato com a realidade vivida nesse período 

pandêmico. 

Para dar seguimento nas atividades propostas, foi combinado com os 

estudantes que fizessem algumas atividades em casa sobre o projeto, sendo a escrita 

de uma carta para o “eu do futuro” e a seleção de algumas fotos que representassem 

esse período pandêmico. Foi sugerido também que, caso não tivessem fotos 

impressas, poderiam representar esse momento através de desenhos ou imagens. 

Sendo assim, a semana ficou para terminar as atividades do projeto e também dar 

início na construção da Cápsula do Tempo.  

Nessa semana, houve um momento em que os professores puderam se reunir, 

para discutir como estava sendo a aplicação do projeto em sala de aula. Em uma das 

conversas, houve a menção de que algumas professoras já estavam fazendo a 

Avaliação Diagnóstica, em suas respectivas salas de aula. Alguns professores 

também relataram que iriam focar nos estudos das disciplinas de língua portuguesa e 

matemática, com a intenção de recuperar o tempo perdido e sanar as dificuldades dos 
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alunos, procurando evidenciar somente as atividades de interpretação de textos e 

cálculos com as quatro operações fundamentais. 

Essa ação me fez refletir sobre a crise silenciosa que Nussbaum (2019) retrata 

em sua obra “Sem fins lucrativos: porque a democracia precisa das humanidades”, 

quando as nações priorizam estudos voltados para as áreas exatas e tecnológicas 

formando indivíduos apenas para o mercado de trabalho. Compreendo que a intenção 

da professora nesse momento venha a ser tentar recuperar as desfasagens dos 

estudantes devido ao período pandêmico e dificuldades de acesso à realização das 

atividades durante o ensino remoto. Entretanto, priorizar essas disciplinas e deixar de 

lado as artes e as humanidades me fez refletir como estamos condicionados a termos 

uma educação mais tecnicista. Embora tenha entrando em contato com esses 

questionamentos e reflexões, o peso social de cumprir o meu papel e me sentir uma 

“boa professora” fez com que me sentisse pressionada a estar trabalhando também 

com os meus alunos essas disciplinas, o que gerou um desâmino com relação ao 

projeto que estava sendo aplicado e uma ansiedade em terminar logo para começar 

trabalhar os conteúdos julgados mais importantes. 

 

- Reflexões sobre a prática da segunda semana de coleta de dados: 

Durante a segunda semana de coleta de dados, senti um incômodo por não 

estar dando conteúdo específico ou tentando recuperar o que foi perdido nesse tempo 

de pandemia, talvez pelo fato de termos tido a reunião com os outros professores e 

ver que estavam realizando a aplicação das Avaliações Diagnósticas. Ao refletir 

posteriormente, observei que muitas de minhas ações foram propostas, a partir de um 

sentimento de culpa por não estar cumprindo com o meu papel social de professora. 

Observei que, sem perceber, estava reproduzindo a ideia de que a escola tem que ser 

um ambiente de pressão e até mesmo de punições, onde as crianças apenas recebem 

os conhecimentos, cumprem seus deveres e vão pra casa fazer mais deveres. Rocha 

(2000) afirma que, na maioria das instituições de formação, é possível observar um 

ambiente desestimulante, em que o tédio, muitas vezes, é traduzido como a sensação 

de impotência do criar, de produzir forças para a construção de novos caminhos e 

práticas gratificantes e fecundas. A autora relata ainda que é comum encontrarmos 

nessas instituições o individualismo, o isolamento e o bloqueio de comunicação, que 

são fatores que dificultam a afirmação de outros modos de ser. Apesar da escola ter 

nascido com a Pedagogia, que carrega o significado de relacionar os saberes, o que 
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temos vistos é uma escola edificada em uma rotina maçante, onde o aprender significa 

quase sempre assimilar e acomodar. Logo podemos verificar que essas instituições 

funcionam apenas produzindo e reproduzindo conhecimentos sem controle de 

informação e movimento. Entretanto, a autora afirma que não se trata de desqualificar 

os conhecimentos estruturados, mas de enfatizar o pensar, pois segundo ela só 

conhecemos algo quando percebemos as transformações e não quando estamos em 

busca de certezas eternas. Entrar em contato com esse pensamento trouxe a reflexão 

de que os momentos de maior aprendizado em sala de aula estavam relacionados 

aos fazeres que traziam alegria e prazer, e na maioria das vezes, a arte e as 

humanidades estavam presentes. Ao refletir com a minha orientadora sobre esse 

sentimento de culpa, recordamos de um livro infantil intitulado “A fada que tinha 

ideias”, da autora Fernanda Lopes de Almeida, que conta a história da fadinha Clara 

Luz que, diferente das outras fadinhas, não queria aprender na escola as mágicas 

descritas no livro das Fadas e sim poder criá-las. O livro é composto por treze 

capítulos, porém destaco aqui um trecho que reflete o sentimento de culpa da 

professora que, ao perceber que tinha passado um dia todo brincando com a fadinha, 

não estava cumprindo com o seu papel social, que se baseava em apenas ensinar os 

feitiços. No trecho, fica evidente esse sentimento de culpa quando ao receber o 

pagamento, a professora não se sente merecedora, pois acredita que o seu trabalho 

não foi realizado da forma tradicional. 

Clara Luz e a professora voltaram voando, rindo da cara das fadas que 
abriam as janelas e comentavam uma com as outras: -- Que 
professora, essa! Onde já se viu dar lição assim? Brincando no meio 
da aula! A Fada - Mãe estava na porta, esperando por elas. -- Onde 
estiveram? -- No horizonte, mamãe. Essa professora não ensina 
falando, não. Ela ensina indo. A Professora encabulou: só agora 
reparara que estava de trancinhas. Que iria pensar a Fada - Mãe? Mas 
a Fada - Mãe não era boba: foi lá dentro e, em vez de vinte estrelinhas, 
trouxe trinta, para o pagamento. -- Muito obrigada -- disse ela. -- Nunca 
vi minha filha gostar tanto de uma lição. A Professora não quis receber: 
-- Não vou cobrar nada por essa aula. Eu é que aprendi muito com sua 
filha. -- Não acredite, mamãe! Ela é a professora melhor que eu já tive. 
A Fada -Mãe já tinha percebido isso. Insistiu em pagar as trinta 
estrelinhas e pediu à Professora que não deixasse de voltar, duas 
vezes por semana. (Almeida, 2019, p. 26) 

Pensar sobre essas questões me fez refletir também sobre o enraizamento de 

uma educação tradicionalista, que preza cumprir metas e conteúdos apenas, deixando 

de lado os momentos de reflexão, de socialização e de compartilhar sentimentos e 

desejos. Quando há a institucionalização nas atividades, ou seja, a obrigação de fazê-

las, junto com elas surge o tédio. Exemplo disso foi o não envolvimento da turma no 



58 
 

 

projeto da Cápsula do Tempo, quando as atividades se tornaram “chatas”. O aluno é 

impactado pela alegria, porque ela traz consigo a produtividade. Já o tédio, surge nas 

situações obrigatórias, nas quais não há entusiasmo. É possível perceber na história 

da Fada Clara Luz que houve maior envolvimento da estudante quando o 

ensinamento foi movido pelo entusiasmo, através da experimentação e do vivenciar 

do que está sendo ensinado. Esse fato fica evidente na fala da personagem: “Essa 

professora não ensina falando, não. Ela ensina indo.” 

Percebo aqui a dificuldade em colocar em prática o desenvolvimento das 

capacidades humanas que são propostos pela filósofa Nussbaum (2019), 

principalmente por esses sentimentos de angústia e de culpa que me acompanham 

quando proponho fazer atividades que promovem esses momentos de experimentar 

e vivenciar. Para isso, segundo Rocha (2000), a escola precisa abrir espaços para 

outras temporalizações e universos existenciais diferentes, somente assim o processo 

pedagógico será fertilizado e outras possibilidades de ser e de conviver podem surgir. 

Outro sentimento que se fez muito presente nessa segunda semana de coleta 

de dados, foi a frustração e a sensação de ter fracassado quando percebi o não 

envolvimento dos alunos que estavam no ensino remoto e também do Grupo 1 para 

com as atividades propostas do projeto. Percebi um contraste muito grande com a 

semana anterior, onde o entusiasmo e a motivação proporcionados pelo projeto se 

fizeram presentes. Recordo-me que quando os alunos trouxeram que não haviam feito 

o que foi proposto, no caso a escrita da carta para o “eu do futuro”, minha vontade foi 

de ir embora, me senti extremamente desanimada e todo o sentido do projeto se 

perdeu a partir daquele momento. Destaco minha fala enquanto Professora: “Olha 

pessoal, eu fico muito chateada quando não faz a tarefa, porque é a única 

responsabilidade que vocês têm. Pensem comigo, se eu faltasse da aula sem 

avisar o Diretor, seria muito ruim, não é? Causaria muitos transtornos. Então é 

importante cumprir os nossos combinados, e o nosso combinado era que vocês 

fizessem e pudéssemos compartilhar hoje aqui na aula”. [Observação da Própria 

Prática/Anexo D]. Reflito sobre a minha postura frente a esse desânimo e desinteresse 

dos estudantes pelas atividades voltadas para o Projeto, minha fala nesse momento 

se tornou totalmente moralista e impositiva, tentando mostrar para os meus alunos 

que tinham como obrigação terminar as atividades, sem levar em conta suas 

individualidades e situações que impediram a não realização do que foi proposto. 

Reflito também sobre as minhas expectativas que foram colocadas nesse projeto e 
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também no envolvimento geral da turma. Todo esse processo me fez repensar sobre 

o papel social do professor, que muitas vezes, passa por cima do que o estudante 

acredita e valoriza, não levando em conta a sua realidade vivida e as suas 

subjetividades. Sendo assim, esse fato cria uma falsa expectativa e gera uma 

frustração enorme. Logo, percebo uma necessidade de mudança de pensamento, 

porque quanto maior for a expectativa sobre o desempenho da minha sala de aula, 

sem observar e diagnosticar a sua realidade da mesma, maior será a minha frustração 

 

TERCEIRA SEMANA DE COLETA DE DADOS 

 - Síntese: 

Após reunião com a Diretoria da Escola, ficou determinado que se aumentasse 

o número de crianças por grupos. Sendo assim, foi feita uma nova divisão, sendo dois 

grupos presenciais e um grupo remoto. Para os estudantes do ensino remoto, ficaram 

reservadas as sextas-feiras com aula online. O contexto dessa terceira semana de 

coleta de dados, se dá na aplicação da Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa 

e de Matemática. Essa ação foi proposta pela coordenação da escola com a intenção 

de investigar o desempenho escolar de cada estudante. 

No início da aula, tivemos um momento em que as crianças puderam 

apresentar suas produções finais referente ao Projeto da Cápsula do Tempo. Logo 

após, foram aplicadas as Avaliações Diagnósticas de Matemática e de Língua 

Portuguesa.  

 

- Reflexões sobre a prática da terceira semana de coleta de dados: 

Na terceira semana de coleta de dados, os sentimentos de desânimo e de baixa 

produtividade me acompanharam, talvez pelo fato de ser uma semana de provas e ter 

tido poucas interações dos estudantes durante as aulas. Isso me trouxe a sensação 

de como, às vezes, o processo de avaliação é solitário para o estudante, quando está 

voltado para uma abordagem tradicional, que visa apenas quantificar os 

conhecimentos, nem sempre mostrando as reais dificuldades e/ou habilidades do 

estudante. Naquele momento, refleti como, muitas vezes, a avaliação acaba por 

evidenciar somente as dificuldades dos estudantes deixando de lado as suas 

habilidades, o que pode desencadear uma não validação desse indivíduo como um 

ser que promove mudanças no meio que está inserido. Essa ação vai totalmente na 
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contramão do que propõe Sen (2010), pois o autor defende o indivíduo como agente 

ativo de mudança e que participa de ações econômicas, sociais e políticas, agindo 

como membro transformador da sociedade. Sendo assim, segundo Nussbaum (2019), 

cada estudante deve ser tratado como um indivíduo cujas faculdades mentais estão 

em desenvolvimento e que se espera uma contribuição ativa e criativa para 

discussões em sala de aula. Nesse pensamento destaco aqui a fala do Estudante J.V: 

“Tia quando for reescrever a história posso escrever em cinco linhas?”. 

[Observação da Própria Prática/Anexo D].  Nesse trecho, percebemos que o ato de 

escrever para esse estudante é um processo desestimulante e cansativo, que muitas 

vezes se relaciona com a quantidade de linhas e não com a qualidade do texto. Essa 

realidade, segundo Nussbaum (2019), pode ser transformada quando a educação 

tenha por objetivo desenvolver em seus alunos o raciocínio crítico para que o mesmo 

aprenda a investigar, avaliar e escrever com uma argumentação bem estruturada, 

analisando os seus argumentos com base em outros tipos de textos. A autora afirma 

que esse pensamento socrático é importante em qualquer democracia, pois as 

sociedades precisam lidar com a presença de pessoas que se diferenciam pela etnia, 

casta e religião, assim como se responsabilizar pelo próprio raciocínio e trocar ideias 

com os outros em um clima de respeito mútuo. 

Outro fato que me chamou a atenção, foram as falas dos alunos quando 

souberam que haveria prova, destaco aqui alguns trechos das gravações: Estudante 

E.: “Tia, essas provas fazem o meu mundo virar de ponta cabeça.” [Observação 

da Própria Prática/Anexo D]; Estudante A: “A gente sempre tem que estudar igual 

um doido (...) Eu queria uma escola sem provas, Tia”. [Observação da Própria 

Prática/Anexo D]. Ao escutar essas afirmações, fiquei pensando sobre como esse 

processo de avaliar, muitas vezes, é sofrido e angustiante para o aluno, e penso nos 

ganhos que teríamos se a escola assumisse uma educação voltada para o 

Desenvolvimento Humano, visando olhar para as habilidades e para o contexto em 

que o mesmo está inserido. Nesse ponto, destaco também uma identificação com 

esses alunos, quando reflito quantas vezes a minha criança quis um mundo sem 

provas ou sonhava com uma escola divertida, onde o aprender fosse algo prazeroso 

e significativo. Destaco aqui um trecho do Resgate da minha história de vida: “Nessa 

época queria muito que existisse uma escola sem provas, sem cobranças e sem 

comparações, como tinha sido a minha experiência na Educação Infantil. 
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Entretanto, para me encaixar naquele novo ambiente, fui deixando de lado as 

brincadeiras e os momentos de deixar a imaginação solta.” [Eixo de Análise 4.2 

Resgate de história de vida da Professora Pesquisadora, p. 42].  

Refletindo sobre as falas anteriores e o meu desejo de criança em ter uma 

escola que coloca o estudante como o centro da aprendizagem, acredito que esse 

venha ser o grande dilema na vida dos professores: como trabalhar as 

individualidades de seus alunos, quando temos um sistema que prioriza a formação 

de indivíduos para o mercado de trabalho e despreza as suas subjetividades? Essa 

dificuldade se acentua devido ao fato de vivermos presos aos nossos papeis sociais, 

de ter que cumprir metas e cronogramas engessados. Outro fato que podemos notar 

na fala dos alunos é a descrença sobre esse sistema de ensino, quando relatam que, 

apesar de me verem como uma professora divertida e acolhedora, em algum 

momento sabem que terei que cumprir o meu papel social que cobra notas, 

desempenho e produções. Destaco aqui um diálogo que tem como contexto a opinião 

dos estudantes com relação a volta das aulas presenciais: Estudante T. “Eu gostei, a 

professora é legal”; Estudante A.N. “Menos na hora da tabuada”; Professora: “Por 

quê? Na hora da tabuada, vou ser chata?”; Estudante A.N. “É porque eu não sei 

muito tabuada, Tia.” [Observação da Própria Prática/Anexo D] 

Refletindo sobre esse sistema de ensino e os dilemas que os professores vêm 

enfrentando na sala de aula, recordo-me das projeções feitas pela autora Martha 

Nussbaum (2019), com relação ao futuro da democracia e o fato de estarmos em meio 

a uma crise silenciosa que se dá devido mudanças radicais no modo como as 

sociedades democráticas estão ensinando os jovens. A autora relata que, os países 

obcecados no desenvolvimento econômico vêm descartando as competências 

indispensáveis que mantem viva a democracia, nessa tendência estão produzindo 

gerações de máquinas lucrativas, em vez de produzirem indivíduos que possam 

pensar por si próprios, criticar e argumentar. Essas mudanças se dão ao fato das artes 

e humanidades estarem sendo eliminadas do currículo no ensino fundamental e 

médio, muitas vezes, consideradas pelos administradores públicos como elementos 

inúteis para se manterem competitivas no mercado de trabalho. A autora afirma ainda 

que, com essa ação, os aspectos construtivos e criativos oriundos das ciências 

humanas também vêm sendo desvalorizados, já que os países preferem correr atrás 
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do lucro de curto prazo, por meio do aperfeiçoamento das competências lucrativas e 

extremamente práticas adequadas à geração de lucro.  

Nesse segmento, percebo que devido a esse enraizamento de cumprir o meu 

papel social como professora, no caso, ter que cumprir as metas impostas pela escola 

e por esse sistema de ensino, muitas vezes, não consigo promover momentos em que 

possam ser desenvolvidas as capacidades humanas, exemplo disso foi a não 

finalização do projeto Cápsula do Tempo. Ao escutar as gravações, identifiquei a 

minha frustração em não ter atingido os alunos da forma como esperava. Isso fica 

evidente quando um dos estudantes relata não iria fazer as atividades, pois seu 

objetivo maior era comprar uma bicicleta, sendo assim teria que ajudar a sua avó no 

serviço de dobrar palha e não teria tempo para realizar o que estava sendo proposto, 

destaco aqui a fala: Estudante T. “Tia, se for muitas tarefas, já vou avisando que 

não vou conseguir fazer, porque estou ajudando a minha avó dobrar palha e ela 

vai ter muito trabalho”. [Observação da Própria Prática/Anexo D]. Nesse momento, 

comecei a pensar que tudo aquilo que estava fazendo não era de fato tão significativo 

para aquele estudante. Isso fez com que eu desanimasse do projeto e não validasse 

o que havia sido feito pelos outros estudantes. Naquele momento, houve também 

vários autoquestionamentos sobre o meu real papel enquanto professora na sala de 

aula; além de observar uma cobrança interna e também externa para a aplicação das 

avaliações diagnósticas e assim poder dar início na recuperação dos conteúdos que 

não foram dados ou que precisavam ser revistos. Houve também uma ansiedade e 

insegurança com relação à pesquisa, pois não estava conseguindo identificar quais 

seriam os pontos a serem refletidos ou investigados sobre a minha prática. 

Inicialmente comecei a pensar que não era uma boa professora, pois não estava 

promovendo o desenvolvimento das habilidades humanas dentro do contexto escolar 

como proposto por Nussbaum. Assim, comecei a pensar que a minha coleta de dados 

não seria significativa, pois na minha visão não havia o desenvolvimento dessas 

habilidades.  

Entretanto, após uma conversa com alguns colegas de trabalho e com a minha 

orientadora, ficou evidente que o desenvolvimento dessas habilidades não estava 

atrelado somente ao meu fazer docente, e sim a todo um funcionamento de um 

sistema educacional que carrega consigo vários impeditivos, para que essas 

habilidades possam ser evidenciadas. 
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Em seguida, serão trazidos os resultados obtidos, a partir da entrevista em 

grupo focal com professores, para verificar alguns dos aspectos que foram refletidos 

da análise da própria prática na tentativa de produzir uma educação para a liberdade 

de acordo com o economista Amartya Sen (2010) e as propostas de trazidas de 

desenvolvimento das Capacidades Humanas pela filósofa Martha Nussbaum (2019). 

 

5.4 REFLEXÕES A PARTIR DA ENTREVISTA EM GRUPO FOCAL COM 
INTERLOCUTORES 
 
 As sete unidades de sentido apresentadas a seguir, foram separadamente 

expostas e discutidas a partir de leituras sucessivas dos dados relativos à Entrevista 

em Grupo Focal com Interlocutores.  

 

Unidade de sentido 1 – “Só sei que nada sei” – os questionamentos e inseguranças 

vivenciados pelos professores. 

 
Nessa unidade de sentido, foram observadas, através das falas das 

professoras, algumas demandas contraditórias vivenciadas no cotidiano escolar, 

sendo elas: a pressão por parte da gestão da escola e de todo um sistema para que 

um cronograma possa ser cumprido, baseando-se em uma educação, muitas vezes, 

conteudista, que não leva em conta o que o aluno traz consigo; e do outro lado, temos 

a culpa dos professores em não conseguir em promover espaços de trocas, para que 

o estudante possa aumentar o seu repertório cultural. Nesse cenário, onde as provas 

determinam o futuro da escola e são descartadas as formas de intercâmbio entre 

professor e estudante no processo de ensino aprendizagem, segundo Nussbaum 

(2019), torna-se inviável o desenvolvimento da criatividade e da individualidade do 

estudante, que são marcas de uma educação para o Desenvolvimento como 

Liberdade, pois o que determina a qualidade de uma escola é a promoção de espaços 

e momentos que priorizam o desenvolvimento de um senso crítico no indivíduo e não 

somente notas altas e índices elevados de aprovações em vestibulares. 

Logo, podemos perceber que essa angústia e ansiedade vem desse lugar difícil 

e árduo que o professor ocupa, que é regado por essa contradição entre acolher o 

aluno versus dar conta dos conteúdos que são propostos. Esses sentimentos se 

fazem presentes na fala da Professora E. “Muitas vezes me vejo muito preocupada 

em ensinar todas as letras do alfabeto aos meus alunos, e acabo deixando esses 
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assuntos de lado” [Entrevista com Interlocutores/ Anexo E], é possível percebermos 

essa dualidade entre cumprir metas e acolher esse estudante. Sendo assim, é 

prudente pensarmos nas palavras de Zibetti (2004), que reflete sobre a relação entre 

professor e estudante que é evidenciada na enunciação de dois desejos: o de ensinar 

e o de saber. Segundo a autora, a ação destes dois sujeitos na cena pedagógica será 

sempre mediada por esses desejos. Entretanto, o professor, ao realizar seu 

planejamento diário, procura sempre estar preparado para o previsível, considerando 

o seu desejo, mas ao ingressar na sala de aula, se depara com o imprevisível, 

ocorrendo desencontro entre o seu desejo e o do estudante. Logo, esse desencontro 

coloca em cena a necessidade de se considerar também o desejo do outro, então é 

nesse momento que a angústia entra em cena, pois se cria uma expectativa do que o 

outro espera do primeiro. Em outras palavras, o professor acaba por assumir um papel 

de buscar no estudante o que lhe falta, papel atribuído a ele pela sociedade e pelo 

sistema educacional que está inserido. Concluindo, essa atitude vem acompanhada 

da ansiedade, pois, ao assumir esse lugar, o professor assume também a angústia 

decorrente dele, já que ao ter o que supõe faltar ao outro precisa responder sempre à 

altura, e ao mesmo tempo, cuidar para não perder a posse do objeto que supõe 

possuir. Como exemplo disso, podemos olhar para a fala da Professora C., que 

resume a sua frustração nesse processo longo e complexo quando externaliza “nem 

todos os dias conseguimos colocar tudo isso em prática”. [Entrevista com 

Interlocutores/Anexo E]. 

Todas essas questões fazem com que a angústia e a ansiedade que 

acompanha os professores se tornem maiores e até mesmo fomentando um ciclo 

vicioso de culpa e sensação de fracasso que se externaliza na sensação de que “só 

sei que nada sei”. Podemos observar isso na fala da Professora K.: 

“Nós chegamos à conclusão que “só sei que nada sei” (risos). Estamos o tempo 
todo tentando fazer algo diferente para estimular os alunos, para que ele 
reconheça que aquilo que ele traz é algo bom, mas, muitas vezes, nos 
deparamos com um sistema que exige uma maior rapidez nos resultados e 
então não conseguimos dar todo tempo necessário para que o aluno crie o seu 
desenvolvimento e as suas aprendizagens. Por esse fato, acabamos 
acelerando muito os conteúdos, e ficamos ansiosos, pois temos um 

cronograma para ser seguido”. [Entrevista com Interlocutores/Anexo E]. 

 

Nesse sentido, Demo (2015) reflete sobre como a pedagogia brasileira ainda 

vê a educação embasada nos atos de apenas assistir as aulas, de engolir conteúdos, 

de reproduzir respostas certas e de digerir apostilas. O autor relata que a educação 
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precisa ser vista como um processo de reconstrução e desconstrução, que parte de 

um processo autoral do estudante e do professor, ou seja, toda aprendizagem bem-

feita é baseada na autoaprendizagem. Tal pensamento vai ao encontro das ideias de 

Mizukami (1986), que afirma que a educação tem como finalidade desenvolver 

condições que facilitem a aprendizagem do estudante e busque, como objetivo 

principal, liberar a sua capacidade de autoaprendizagem, desenvolvendo tanto o 

campo intelectual como o campo emocional, para que assim o mesmo possa 

colaborar com os outros sem deixar de observar sua individualidade. Nesse processo, 

podemos perceber o caminho para se formar pessoas na condição de agente, termo 

que foi definido por Sen (2010), como aquele que provoca mudanças no ambiente em 

que está inserido e age livremente através dos próprios fins e normas, buscando o 

bem-estar da sociedade. Esse caminho contribui para a sua realização pessoal 

integrando uma construção de identidade do ser humano, como um ser social, 

histórico e responsável pelo seu futuro, visando construir uma sociedade mais 

democrática, justa, solidária e sustentável. Nesse sentido, a educação se torna 

fundamental para a formação da condição de agente das pessoas, visto que a mesma 

gera instrumentos e capacidades para colocar em prática a autonomia e a liberdade 

do indivíduo. 

 

Unidade de Sentido 2 – “Só sei que tudo sei” – indicações de soluções: sugestões de 

mudanças na prática do professor. 

 
Nessa unidade de sentido, percebe-se a indicação de soluções e sugestões de 

mudança na prática do professor. Na entrevista em grupo focal com os interlocutores, 

as professoras participantes refletiram sobre a importância de se desenvolver as 

habilidades socioemocionais, a consciência de diversidade e de coletividade e a 

necessidade de planejamento para que essas habilidades possam ser colocadas em 

prática. 

Com relação ao desenvolvimento das habilidades socioemocionais, 

destacamos aqui a fala da Professora C. “temos que desenvolver nas crianças a 

habilidade de discutir, de formular argumento e de respeitar opinião do outro, 

para assim chegarmos em um consenso.” [Entrevista com Interlocutores/Anexo E] 

e também da Professora A. “desenvolver uma habilidade socioemocional nesse 

aluno, conversar e descobrir juntos quais são suas capacidades, suas 
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habilidades.” [Entrevista com Interlocutores/Anexo E]. Essas falas ilustram, de forma 

bem objetiva, a necessidade de pensarmos em uma educação mais humana, que 

busque desenvolver, em seus estudantes, a condição de sujeitos autônomos. 

Entretanto, para que essa ação possa ser colocada em prática e que tenhamos uma 

educação voltada para o desenvolvimento humano, Nussbaum (2019) propõe que as 

escolas desenvolvam as seguintes capacidades: 

A capacidade de raciocinar a respeito de temas políticos;  
A capacidade de se preocupar com a vida dos outros e compreender as 
diferentes políticas;  
A capacidade de reconhecer as pessoas com direitos iguais, mesmo que 
sejam diferentes quanto à raça, religião, gênero e orientação sexual;  
A capacidade de conceber diversos assuntos que afetam a história de vida 
humana em seu desenvolvimento;  
A capacidade de julgar criticamente os líderes políticos com uma 
compreensão fundamentada;  
A capacidade de pensar no bem da nação como um todo;  
A capacidade de perceber seu próprio país como parte de um mundo 
complexo em diferentes tipos de assunto (NUSSBAUM, 2019, p. 26) 
 

 Pensando na educação brasileira e na possibilidade de colocar em prática 

essas capacidades sugeridas pela filósofa, torna-se imprescindível refletirmos 

também sobre o que propõe a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Esse 

documento foi homologado pelo Ministério da Educação, em dezembro de 2017, 

devendo ser implantado em todas as escolas do país até 2020. Ele determina as 

competências (gerais e específicas), as habilidades e as aprendizagens essenciais 

que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação básica. 

Destacamos três Competências Gerais que se relacionam ao desenvolvimento das 

habilidades socioemocionais e a consciência de diversidade: 

8 - Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e 
as dos outros, com autocrítica e a capacidade para lidar com elas. 
9 - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, 
como acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 
sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer natureza. 
10 - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários (BRASIL, 
2019, p. 10). 

Com relação a consciência de diversidade, destacamos a fala da Professora A. 

“Trabalhar as diversidades dentro da sala de aula: isso é muito importante, para 

que não vejam as diferenças como algo limitante e sim como algo belo”. 

[Entrevista com Interlocutores/Anexo E]. Nesse trecho, percebemos a necessidade de 

se promover momentos e espaços, em que o estudante possa entrar em contato com 
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os diferentes modos de se viver, bem como as diversas crenças e culturas que 

compõem a sociedade em que vive. Sendo assim, Nussbaum (2019) destaca a 

importância de a escola desenvolver ações, em que se reflita sobre: 

A importância de desenvolver a capacidade dos alunos de ver o mundo do 
ponto de vista do outro;  
Ensinar posturas com relação à fragilidade e à impotência humana, ou seja, 
ensinar o indivíduo a não ter vergonha da carência e da incompletude, 
percebendo-as como oportunidades de cooperação e de reciprocidade;  
O desenvolvimento da capacidade de se preocupar com os outros e combater 
a tendência aos preconceitos;  
A necessidade de ensinar coisas reais e verdadeiras a respeito dos outros de 
modo a conter os estereótipos, promovendo o sentimento de 
responsabilidade, o raciocínio crítico, a competência e a coragem para se 
manifestar (NUSSBAUM, 2019, p. 45-46). 
 

Fazendo uma relação entre o que é proposto pela filósofa Nussbaum e as 

competências gerais voltadas para o desenvolvimento socioemocional do indivíduo 

destacadas na BNCC, é possível percebemos a relevância de a escola promover 

espaços e momentos em que essas habilidades possam ser desenvolvidas. Sendo 

assim, tem-se, então, a necessidade de repensarmos sobre o fazer pedagógico em 

sala de aula, tendo em vista que a aprendizagem ocorre a partir da motivação e do 

controle das emoções, destacamos a fala da Professora C. que ilustra bem esse 

contexto: “[...] devemos ter um planejamento para que o conhecimento seja 

aplicado em diversas situações e não somente no que está sendo proposto no 

momento.” [Entrevista com Interlocutores/Anexo E]. Percebemos aqui a relevância 

de se trabalhar não apenas os aspectos cognitivos em sala de aula, pois segundo 

Pereira (2010), a aprendizagem abrange também os campos emocionais, sociais e 

culturais. Logo, as capacidades apresentadas por Nussbaum (2019) e as 

competências socioemocionais elencadas do documento da BNCC, carregam a 

intenção de facilitar a aprendizagem dos conteúdos cognitivos, pois uma habilidade 

não se dissocia da outra quando o objetivo é a formação integral do indivíduo e a 

promoção da condição de agente no indivíduo.  

Ao se fazer uma correlação entre a primeira e a segunda unidades de sentidos 

aqui apresentadas, é possível notarmos que, embora essas professoras muitas vezes 

se sintam desorientadas e divididas nas dualidades entre ensinar e acolher o 

estudante, também trazem sugestões de mudanças embasadas nas suas práticas 

enquanto docentes na sala de aula, práticas essas que carregam a função de 

desenvolver as capacidades humanas nos indivíduos. Entretanto, o grande desafio 

dos educadores e dos educandos é garantir o movimento reflexivo na aprendizagem, 
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que segundo Rivero (2004), não se dá na passividade de um ou de outro, mas sim na 

construção de uma visão dialógica e reflexiva. Logo, a fala e o agir do professor, 

baseado na ideia de ser o detentor de todo o conhecimento (só sei que tudo sei) 

precisam ser revisitados e repensados quando o objetivo for formar cidadãos críticos 

e reflexivos, já que essa postura centralizadora dentro da sala de aula vai na 

contramão desse pensamento. Sendo assim, a autora sugere que o professor repense 

o seu conceito de autoridade junto aos seus estudantes, para que estes possam sentir 

e viver o significado da busca pelo saber. O papel do professor deverá ser de 

promover um ambiente, onde o estudante possa construir o seu conhecimento, 

experienciar situações que se transforme em decisões responsáveis, e que possibilite 

uma construção de sua autonomia e promova o bem-estar social. 

Nesse caso, percebemos que a escola vem sofrendo algumas modificações, 

pois segundo Rivero (2004), a mesma vem se organizando a partir de seu corpo 

social, ou seja, através do ambiente em que o estudante está inserido. Isso ocorre, 

para que se possa atender o estudante em sua individualidade, em que o mesmo 

possa receber orientações, para melhorar a sua compreensão de mundo e ao mesmo 

tempo, de um ser social com uma capacidade de pensar e agir coletivamente na 

sociedade, mesmo carregando interesses pessoais. Esse pensamento vai ao 

encontro do que propõe a filósofa Martha Nussbaum (2019), no que diz respeito ao 

desenvolvimento das capacidades humanas, especificamente na concepção de 

cidadania, que é definida pela autora como a possibilidade de ver a si próprio como 

integrante de uma nação heterogênea, vivendo em uma democracia pluralista e 

respeitando essas diversidades. Através do desenvolvimento dessa capacidade, o 

indivíduo estará disposto a compreender os problemas alheios, sendo pessoas ou 

países, e assim, tornar possível que o contrato de cooperação seja proveitoso para 

ambos, possibilitando decisões políticas internas e externas que levam em conta as 

emoções e o bem-estar global. 

 

Unidade de Sentido 3 – “Os estudantes podem ter voz?” – reflexões sobre uma 

participação mais ativa do estudante em sala de aula 

 
Nessa terceira unidade de sentido, foram levantadas algumas discussões sobre 

uma participação mais ativa do estudante na sala de aula. Observou-se, através das 

falas das professoras, a importância de se promover espaços e momentos, em que o 
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estudante sinta vontade de estar e de compartilhar seus desejos e suas experiências. 

Destacamos, a seguir, algumas falas das professoras que revelam uma necessidade 

de o professor ser mediador desse processo e que possa promover espaços de 

acolhimento e de resoluções de problemas.  

A fala da Professora C. “as professoras precisam colocar o aluno como 

centro do processo de ensino aprendizagem” [Entrevistas com 

Interlocutores/Anexo E], ilustra a necessidade desses espaços de trocas, que podem 

ser evidenciados nas disciplinas voltadas para a arte e para as humanidades, pois de 

acordo com Nussbaum (2019), que defende uma educação que tenha como objetivo 

principal formar cidadãos críticos, reflexivos e argumentativos, o ensino deve valorizar 

essas disciplinas, pois as mesmas carregam a função de despertar no indivíduo a 

empatia, um olhar para o mundo através da perspectiva do outro e a promoção de 

uma educação que vise ao bem-estar global. Nesse sentido, podemos refletir sobre o 

pensamento de Cerqueira (2006), que defende um ensino, o qual o estudante seja o 

sujeito ativo na sua aprendizagem, pois uma vez que ele se apropria do conhecimento, 

terá também a ousadia de o utilizar em sua vida de modo prático. Relata ainda que é 

importante aprender e ensinar aquilo que faz sentido na vida do estudante, pois, dessa 

forma, estaremos valorizando e tratando com respeito as suas concepções que são a 

base do conhecimento a ser construído. 

Sendo assim, cabe ao professor, valorizar o que o estudante carrega consigo, 

suas experiências, suas crenças e seus desejos, pois de acordo com a fala da 

Professora E. “Muitas vezes lidamos com crianças que não têm apoio da família 

e não acreditam em suas capacidades.” [Entrevista com Interlocutores/Anexo E]. 

Esses estudantes, muitas vezes, se sentem desmotivados e desinteressados pela 

vida escolar, pois, na maioria das vezes, seus pensamentos, suas convicções e seus 

conhecimentos não são valorizados. Para Cassiano (2010), isso ocorre quando a 

escola é pautada na reprodução e na memorização de conteúdos, não apresentando 

um tipo de aprendizagem significativa. Sendo assim, Dalmaso (2014) reflete que a 

aprendizagem se constrói, a partir da invenção de problemas, de espaços que 

promovam a produção de novas subjetividades, reconfigurações do mundo, sendo um 

processo interno e não externo, unicamente. Nesse sentido, podemos pensar que a 

função da escola vai muito além da transmissão do conhecimento, devendo colocar 

em prática uma escuta empática e uma valorização do que é trazido pelo estudante. 
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Dando seguimento a esse pensamento, na fala da Professora K.F. 

“proporcionar para o aluno um momento em que ele possa ter voz, possa ser 

ouvido” [Entrevista com Interlocutores/Anexo E], podemos observar como é latente a 

necessidade desses espaços que promovam uma escuta empática e a possibilidade 

de ver no outro e nas suas experiências uma resolução para os problemas cotidianos. 

Com relação a essa escuta empática, Cerqueira (2006) a define como a 

disponibilidade permanente de uma abertura à fala do outro, ao gesto do outro e 

também as diferenças do outro, entretanto, afirma que escutar é exercitar o direito de 

discordar, de se opor e de se posicionar, para que então o indivíduo possa se situar 

melhor sobre os variados pontos de vista. Vale a pena ressaltar que esse pensamento 

vai ao encontro com o desenvolvimento da primeira capacidade humana que é 

proposta pela filósofa Martha Nussbaum (2019) que se intitula Ética Pedagógica 

Socrática. Para a autora, o desenvolvimento dessa capacidade faz com que o 

indivíduo desenvolva a habilidade de se responsabilizar pelo próprio raciocínio e 

dinamizar ideias com os outros em um ambiente de respeito mútuo. Desse modo, de 

um lado, teremos o indivíduo que busca novos saberes, e do outro o professor que 

investiga, observa, escuta, propõe situações problemas, intervém e organiza o espaço 

para que a aprendizagem se concretize. Essa afirmação pode ser observada na fala 

da Professora K.F. “Acredito que através da escuta e da empatia, podemos ajudar 

o aluno encontrar as soluções para que ele possa continuar estudando, se sentir 

capaz. [Entrevista com Interlocutores/Anexo E]. Sendo assim, vemos a necessidade 

de tornar a escola um ambiente propicio para uma produção de sentidos, que 

proporcione aos estudantes um acesso as novas representações do mundo e 

produção de novas subjetividades. 

 

Unidade de Sentido 4 – “O professor é um eterno aprendiz?” 

 
 Nessa unidade de sentido, percebemos um enraizamento da abordagem 

tradicionalista na prática dos professores, que é externalizado através da fala da 

Professora E. “(...) já cometi esse ato, de deixar a criança sem educação física 

para terminar as tarefas (...) não faço esse papel de explicar e conversar, acabo 

pedindo para os alunos se desculparem e pronto.” [Entrevista com Interlocutores/ 

Anexo E]. Vale a pena refletirmos que, em uma abordagem tradicionalista, segundo 

Mizukami (1986), o estudante não é o centro da aprendizagem, ele apenas executa 



71 
 

 

as ordens que são impostas pelo professor, o que pode nos fazer refletir sobre a fala 

dessa professora, que, muitas vezes, silencia esse estudante e comete algumas 

ações punitivas com a intenção de ensinar e corrigir comportamentos pela disciplina. 

Entretanto, nota-se também uma reflexão sobre a própria prática e um desejo genuíno 

de rever seu fazer pedagógico dentro da sala de aula. Podemos ver essa reflexão na 

continuação da fala da Professora E “[...] é importante refletir sobre a nossa 

prática”. [Entrevista com Interlocutores/Anexo E]. Nesse ponto, percebemos que a 

professora se coloca em análise e reflete sobre suas ações com a intenção de 

desenvolver um novo olhar e uma nova prática enquanto educadora, externalizando 

“vou procurar agir assim com os meus alunos” [Entrevista com 

Interlocutores/Anexo E]. Pimenta (1999) relata que as novas tendências sobre 

formações de professores valorizam o professor reflexivo, que é aquele que está em 

um processo contínuo de formação, ou seja, aquele que reelabora os saberes iniciais 

em confronto com as suas experiências práticas e assim vai construindo seus novos 

saberes, esse processo só pode ocorrer quando o mesmo se propõe refletir e repensar 

sobre seus atos e ações enquanto docente. Nas falas das professoras também foi 

possível percebermos que promover um espaço grupal com a possibilidade de 

construção de novas práticas é essencial para que o professor consiga identificar as 

suas ações que precisam ser modificadas ou até mesmo promover no outro uma 

mudança de comportamento, tal como se verifica na fala da Professora K.F. 

“Refletindo sobre as cenas que você nos trouxe hoje, percebo que tenho 

trabalhado muito essa questão comigo, de ter mais empatia com os meus 

alunos, estar mais aberta, trabalhar a escuta.” [Entrevista com 

Interlocutores/Anexo E]. Nesse processo, o professor se torna estudante. Nóvoa 

(2019) traz esse apontamento em seus estudos quando reflete que se tornar professor 

é refletir sobre as dimensões pessoais e ao mesmo tempo coletivas, pois, segundo o 

autor, não é possível aprender a profissão docente sem a presença, o apoio e a 

colaboração de outros professores. 

 Em contrapartida, sabemos que esse processo, muitas vezes, não é tão 

simples, pois vários impeditivos são colocados quando se trata de formar professores 

com a intenção promover uma educação voltada para o desenvolvimento humano. 

Para Pimenta (1999), a formação dos professores, nessa tendência reflexiva, somente 

se configura quando há uma valorização do desenvolvimento pessoal e profissional 

dos professores. Nesse caso, as instituições escolares precisam promover condições 
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e espaços que propiciem a esse tipo de formação. Outro impeditivo, citado por Pereira 

e Soares (2019), está na dificuldade de construir parcerias com movimentos e 

organizações sociais e culturais com uma visão mais progressista e que estejam 

verdadeiramente envolvidos na transformação da sociedade, ou seja, cujo propósito 

inicial dos envolvidos se baseie em lutas concretas de transformação social.  

 

Unidade de sentido 5 – Transformar a vida dos estudantes e as suas 

responsabilidades. 

 
 Nessa unidade de sentido, podemos perceber algumas reflexões de como o 

professor pode influenciar e transformar a vida dos estudantes, pois assim como os 

professores tiveram referências em sua vida escolar, também serão referência em 

sala de aula. Podemos perceber isso na fala da Professora A. quando externaliza que 

“o professor pode mudar a vida do seu aluno. Penso na minha vida e nos 

professores que tive que foram determinantes até para eu fazer uma faculdade 

(...) não é somente pela parte cognitiva que somos agentes de transformação, 

mas também no campo social e emocional”. [Entrevista com Interlocutores/Anexo 

E]. Sendo assim, segundo Tardif (2005), grande parte do que os professores sabem 

sobre o ensino, sobre os papéis do professor e sobre como ensinar vem de sua própria 

história de vida, principalmente de sua socialização enquanto estudantes, pois, 

segundo o autor, existe um efeito cumulativo e também seletivo das experiências 

anteriores em relação às experiências subsequentes, ou seja, o indivíduo seleciona 

as referências que deseja utilizar em sua vida profissional. O autor afirma ainda que 

os saberes dos professores são temporais, pois são utilizados e se desenvolvem no 

âmbito de sua carreira que estão presentes nas dimensões de identidade e de 

socialização profissional, além das fases e das mudanças. Sendo assim, esses dois 

fenômenos são essenciais na vida do professor: a sua trajetória enquanto estudante 

e a sua carreira como docente. Esse apontamento é trazido por Scherre (2015), que 

relata a importância da integração entre a história de vida de formação do professor-

pesquisador e também os seus relatos de experiências, pois é através deles que se 

tem um aprofundamento da dimensão pedagógica e também dos processos de 

aprendizagem e de formação do pesquisador. Esses elementos devem se manter 

unidos e integrados entre si, constituindo a matriz pedagógica do professor-

pesquisador. 
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 Com relação à influência na vida dos estudantes, destacamos a fala da 

Professora K. “temos muita influência na vida dos alunos quando eles estão 

dispostos a nos ouvir e isso é muito bom, é o que me impulsiona a continuar 

nessa jornada, eu realmente acredito nessa missão”. [Entrevista com 

Interlocutores/Anexo E]. Aqui, podemos refletir sobre como o professor é uma parte 

importante na vida do estudante, mesmo porque, segundo Nóvoa (1992), o professor 

é uma pessoa, e a parte importante da pessoa é o professor, ou seja, esse movimento 

entre ser pessoa e ser professor é o que permite dar sentido nos processos 

educativos. O autor relata que o processo de formação é alimentado por modelos 

educativos, ou seja, a educação é um movimento de vai e vem, de avança e recua, 

de construção e reconstrução. Entretanto, vemos que ser referência, muitas vezes, é 

uma responsabilidade grande para o professor e que requer muito estudo e clareza 

nos objetivos e metas da profissão, como externaliza a Professora K. “estamos ali 

para poder transformar e influenciar vidas e isso nos faz ter uma 

responsabilidade muito grande”. [Entrevista com Interlocutores/Anexo E]. Nesse 

sentido, o professor acaba por ter que lidar com algumas frustrações nesse percurso 

e, por ser um processo doloroso e desafiador, o mesmo precisa estar sempre atento 

e cuidar, para que essas ações não o fragilizem enquanto pessoa. Podemos voltar 

então, ao que foi discutido na quarta unidade de sentido desse estudo, que procura 

refletir sobre a importância de se promover espaços de troca e de compartilhar 

experiências com outros professores no ambiente escolar, pois segundo Nóvoa 

(1992), o diálogo entre os professores é fundamental, para que se consolide saberes 

advindos da prática profissional, bem como a criação de redes coletivas de trabalho 

com a intenção de trazer uma socialização profissional e de afirmar valores próprios 

da profissão docente. Isso se deve ao fato de o professor passar por situações que, 

muitas vezes, apresentam características únicas, portanto exigindo respostas únicas. 

Nesse momento, juntamente com os pares, é possível se construir um ambiente de 

reflexão e de resolução de problemas. 

Sendo assim, torna-se necessário repensarmos sobre o desenvolvimento das 

capacidades humanas, proposto pela filósofa Martha Nussbaum (2019), 

principalmente no que diz respeito à Imaginação Narrativa, que segundo a autora, 

está intimamente ligada à empatia, ou seja, o indivíduo ser capaz de pensar como é 

estar na situação de outra pessoa, de avaliar sua história e de compreender seus 

sentimentos e desejos, possibilitando a compreensão tanto de si como aos outros 
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como pessoas iguais e possuidoras de importância e valores pessoais. Podemos 

considerar também o objetivo da BNCC (2019), que garante a formação integral dos 

estudantes, por meio do desenvolvimento de competências. Aqui, daremos ênfase 

nas competências 1 e 9:  

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 

continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva; 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, 

com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 

sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 

preconceitos de qualquer natureza (BRASIL, 2019, p. 10).  

 Entretanto, para que as competências socioemocionais e a capacidades 

humanas possam ser colocadas em prática, percebemos uma necessidade de a 

escola romper com um ensino que valoriza exclusivamente a memorização de 

conteúdos e começar, todos juntos, a repensar e refletir sobre os fazeres em sala de 

aula, procurando promover uma Educação voltada para o Desenvolvimento Humano 

e na promoção da Condição de Agente nos indivíduos, para que assim possa se 

construir uma sociedade mais justa e solidária, e que contemple as questões 

emocionais. 

 

Unidades de sentido 6 – “Nadando conta a maré”. 

 
 Nessa unidade de sentido, podemos perceber os obstáculos externos que 

impedem os professores de colocar em prática a educação que acreditam, sendo elas: 

as falhas na formação dos professores; o sistema de ensino que prioriza uma 

educação voltada apenas para o mercado de trabalho e “sufoca” o professor com os 

cronogramas e metas engessados; a dissonância entre teoria e prática, as 

desigualdades sociais e as dificuldades de acesso das camadas mais populares aos 

bens de consumo e serviços públicos; e o desgaste psicológico do professor por ter 

que enfrentar todos esses impeditivos acompanhados por uma sensação de estar 

“nadando contra a maré”. 

Inicialmente podemos refletir sobre as falhas na formação dos professores e o 

desgaste psicológico por enfrentarem esses obstáculos e conseguirem colocar em 
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prática uma educação que acreditam. Sendo assim, através da fala da Professora E., 

podemos refletir sobre a importância de a teoria e prática caminharem juntas nesse 

processo de se tornar professor, “(...) na faculdade ninguém ensina a gente a lidar 

com essas questões [questões sociais e econômicas dos estudantes], somente na 

vivência que vamos aprendendo a melhor maneira de lidar com os nossos 

alunos”. [Entrevista com Interlocutores/Anexo E]. Todo esse sentimento faz com que 

o professor se sinta frustrado e sobrecarregado devido a uma grande demanda de 

trabalho e o contado direto com esses estudantes e seus problemas sociais e 

psicológicos. Percebemos essa angústia na fala da Professora K. “(...) tenho a 

sensação de estar nadando contra a maré, devido uma sobrecarga de trabalho 

e a dificuldade de conseguir dar conta de tudo.” [Entrevista com 

Interlocutores/Anexo E]. 

Nas unidades de sentido anteriores, levantamos alguns pontos importantes 

sobre o papel do professor, sobre suas referências e suas responsabilidades 

enquanto agente de transformação social. Entretanto, não podemos deixar de refletir 

sobre a formação desse professor, que, segundo Demo (2015), encontra-se em uma 

situação ainda caótica, ou seja, são profissionais mal formados, pessimamente pagos 

e trabalham em condições precárias (quase sempre), além de não possuírem uma 

formação contínua adequada, o que acaba por resultar em uma das profissões mais 

desvalorizadas do nosso país. Esse apontamento feito pela autora vai ao encontro da 

fala da Professora K.F. que acredita que: “(...) está em falta a ética profissional [...] 

não é interessante para esse governo que temos que os indivíduos sejam 

críticos, reflexivos e participativos das decisões políticas.” [Entrevista com 

Interlocutores/Anexo E]. Sendo assim, torna-se necessário um olhar diferenciado 

sobre a formação de professores, já que na maioria das vezes, o que temos, segundo 

Pimenta (1999), são cursos de suplências e/ou atualização de conteúdos de ensino, 

entretanto esses programas têm se mostrado pouco eficientes para alterar a prática 

docente, já que esse professor, quando chega nesses cursos de formação, já possui 

esses saberes devido a sua experiência em sala de aula, entretanto, se encontra 

carente para as questões voltadas para o desenvolvimento socioemocional dos seus 

alunos. Podemos observar essa questão na fala da Professora K.F “(...) também 

sinto falta de cursos mais práticos, precisamos de formação prática, com 

vivências reais, pois estou cansada de cursos teóricos que não são condizentes 

com a nossa realidade dentro da sala de aula (...)”. [Entrevista com 
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Interlocutores/Anexo E], e também na fala da Professora C. “Estou gostando muito 

dessa experiência hoje, de ouvir o outro, eu acredito que essa seja a maneira da 

aprendermos melhor, somente a teoria é muito pouco. (...) A experiência do 

outro é muito valiosa. [Entrevista com Interlocutores/Anexo E]. Nesse 

direcionamento, tais apontamentos estão em consonância com as ideias de Nóvoa 

(1992), que reflete sobre a formação de professores, não como um processo de 

acumulação (de cursos, de conhecimento ou de técnicas), mas sim através de um 

trabalho de reflexividade crítica sobre as suas práticas dentro da sala de aula e de 

uma reconstrução permanente de sua identidade pessoal enquanto docente. Logo, a 

capacidade de refletir sobre a ação é o que permite que o professor construa uma 

aprendizagem contínua na sua prática profissional. 

Com relação ao sistema de ensino e seus cronogramas e metas engessados, 

vimos no referencial teórico desse estudo, as reflexões da filósofa Martha Nussbaum 

(2019) sobre uma crise silenciosa que vem acontecendo no mundo. Segundo a autora, 

essa crise é na educação e se dá devido ao fato de as instituições escolares terem 

um sistema de ensino muito conteudista e que preza a formação de indivíduos apenas 

para o mercado de trabalho. Destaco aqui a fala da Professora K.F “Precisamos fazer 

uma revolução na educação para mudar esse sistema que não leva em 

consideração o aluno e nem o coloca como centro do processo de ensino 

aprendizagem”. [Entrevista com Interlocutores/Anexo E]; e também da Professora C. 

“a competitividade é estimulada nesse tipo de educação”, [Entrevista com 

Interlocutores/Anexo E]. Nas duas falas, podemos perceber o que é refletido por 

Nussbaum (2019), uma educação que não leva em consideração as subjetividades 

dos estudantes e nem os coloca como o centro da aprendizagem, muitas vezes 

estimulando a competitividade, para que o mesmo possa estar “preparado para o 

mercado de trabalho”. Sendo assim, Rivero (2004) aponta que uma vez reconhecida 

e assumida essa crise pelos profissionais de educação, teremos um motivo para 

reavaliar as práticas profissionais e sociais e conseguir um posicionamento 

compromissado, colocando em prática um fazer pedagógico voltado para uma nova 

visão de mundo. 

Com relação às desigualdades sociais e as dificuldades de acessos, destaco a 

fala da Professora J. “(...) os meus alunos da rede municipal não conseguiam 

progredir pois não tinham como acessar os conteúdos”. [Entrevista com 

Interlocutores/Anexo E], nesse contexto, temos a realidade vivida por muitos 
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estudantes durante o período de pandemia do Covid-19, que causou a falta de acesso 

aos conteúdos e uma educação de baixa qualidade. Já a fala da Professora K. traz 

reflexões sobre como as questões sociais afetam no desempenho escolar do 

estudante: “(...) penso que as questões sociais afetam muito em colocarmos em 

prática a educação que acreditamos. Eu vejo nitidamente isso quando um aluno 

chega na escola e me fala que está com frio ou com fome”. [Entrevista com 

Interlocutores/Anexo E]. Essa fala revela uma realidade vivenciada todos os dias pelos 

estudantes e também acentuada pela pandemia. Nas duas falas citadas, 

anteriormente, podemos refletir sobre as desigualdades sociais e a dificuldades de 

acesso aos bens de consumo e serviços públicos que são enfrentadas diariamente 

pelos estudantes. Logo, é possível percebermos a importância de se promover uma 

educação voltada para o desenvolvimento humano, pois de acordo com o economista 

Amartya Sen (2010), o desenvolvimento social é um processo de expansão das 

liberdades reais que são desfrutadas pelos indivíduos, ou seja, a liberdade é o ponto 

de partida para o desenvolvimento humano. Se desses indivíduos são retirados suas 

escolhas e oportunidades, o que sobrará? Logo, podemos pensar que essas questões 

sociais realmente afetam o desempenho escolar dos estudantes, resultando muitas 

vezes no abandono e evasão escolar, para que o mesmo possa entrar mais cedo no 

mercado de trabalho e assim suprir as faltas e poder acessar serviços, já que precisa 

se ter condições financeiras para que isso ocorra. 

 Com relação às dissonâncias entre a teoria e a prática, destacamos a fala da 

Professora A. “A teoria e a prática não conversam, podemos falar da BNCC, que 

preza a formação integral do aluno, mas na prática não é o que acontece”. 

[Entrevista com Interlocutores/Anexo E]. Nesse contexto, Rivero (2004) afirma que as 

novas legislações procuram fazer com o que o processo de ensino e aprendizagem 

esteja centrado em uma visão mais construtiva e significativa. A exemplo disso, 

podemos citar a BNCC, que é um documento 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. Nesse documento entramos 

em contato com as competências e habilidades que se espera dos estudantes 

orientada por princípios éticos, políticos e estéticos e encontramos as dez 

competências gerais da educação (Brasil, 2019). Entretanto, o que temos é uma 

realidade bem distinta, pois segundo Nussbaum (2019), os países têm evidenciado a 

promoção de uma educação que promove apenas competências básicas, as quais as 
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pessoas sejam alfabetizadas, com noções de aritmética e conhecimentos mais 

avançados de informática e tecnologia. Isso ocorre devido ao fato de os países 

poderem aumentar o PIB (Produto Interno Bruto) sem se preocupar muito com acesso 

à educação de qualidade, desde que criem uma elite tecnológica e empresarial 

competente. Essas ações ocorrem, pois, segundo a autora, a liberdade de 

pensamento se torna algo perigoso quando se deseja ter um conjunto de 

trabalhadores obedientes e tecnicamente treinados, para executar os projetos de 

elites que visam o investimento externo e o desenvolvimento tecnológico. Entretanto, 

o resultado dessas ações é a transmissão valores de consumo e a legitimação das 

desigualdades sociais. Vale ressaltar que, segundo Nussbaum (2019), não devemos 

ser contra as ciências de qualidade e uma educação técnica, e nem sugerir que os 

países devam parar de tentar progredir nessa área, entretanto, a preocupação da 

autora é que outras competências, igualmente decisivas, correm o risco de se perder 

nesse campo competitivo.  

 

Unidade de sentido 7 – “O medo de não dar conta”. 

 
 Nessa unidade de sentido, podemos perceber os obstáculos internos que 

impedem os professores de colocar em prática a educação que acreditam. As 

condições físicas, psicológicas e até mesmo financeira das professoras foram o ponto 

central da discussão.  

Destacamos aqui a fala da Professora K. “(...) as minhas condições físicas e 

psicológicas por lidar com todas essas questões abordadas aqui, muitas vezes 

me sinto desgastada e sem forças para continuar”. [Entrevista com 

Interlocutores/Anexo E]. Percebemos aqui o risco de um adoecimento psíquico devido 

a uma sobrecarga e dificuldades em alcançar os seus objetivos em sala de aula. 

Segundo Silva e Tardivo (2021), isso ocorre porque o sistema educacional ainda vê o 

professor como único responsável pela aprendizagem do estudante. Essa visão se dá 

devido a um processo histórico, arcaico e elitista, fazendo com que o professor 

permaneça realizando as mesmas práticas docentes e seguindo regras de modo 

inconsciente de acordo como manda a teoria. As autoras relatam ainda que a 

exaustão emocional sentida pelo professor se dá devido ao contato diário que o 

mesmo tem com os problemas sociais e emocionais dos estudantes, bem como as 

cobranças do sistema de ensino, falta de recursos materiais, desvalorização do 
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trabalho e desmotivação por parte dos alunos. Sendo assim, as autoras afirmam a 

necessidade de se abandonar esse dogmatismo com o objetivo de se conhecer a 

realidade em que o estudante está inserido. Dessa forma, o professor poderá 

aprender a superar os conflitos que se apresentam no cotidiano escolar. 

Também foi possível percebermos que a culpa e um medo acompanham os 

professores em sua prática, devido a uma cobrança interna de não conseguirem 

cumprir as metas e cronogramas que são exigidos pela escola. Segundo as falas das 

professoras, esse fato faz com que se sintam frustradas, desanimadas e até mesmo 

aprisionadas em um sistema de ensino engessado que não permite tempo para criar 

novas formas de aprendizado. É possível vermos isso na fala da Professora E. “Eu 

sou uma pessoa que tem medo de não dar conta sabe? Fico o tempo todo 

pensando que preciso dar um conteúdo. Queria ser mais livre, trabalhar 

conforme o andar da minha sala, pois acredito que cada professor sabe o melhor 

método para aplicar com os seus alunos.” [Entrevista com Interlocutores/Anexo E]; 

e também na fala da Professora K.F “(...) o fato de me sentir muito aprisionada, 

não temos tempo para criar, ou nos aprofundar mais em um assunto. Quantas 

vezes percebo que a minha aula está fluindo muito bem, com todos os alunos 

muito interessados, quantas vezes tenho vontade de ficar dias trabalhando 

aquele conteúdo, mas devido a um cronograma que temos que cumprir, tenho 

que parar e dar seguimento. Isso me frusta muito. [Entrevista com 

Interlocutores/Anexo E]. Todas essas questões se dão devido a um processo histórico 

que é refletido por Nóvoa (2019), o ator afirma que o modelo escolar que temos hoje 

consolidou-se em todo o mundo, a partir do século XIX, quando o Estado assumiu a 

responsabilidade pela educação, garantindo uma escola pública, laica, obrigatória e 

gratuita, nesse contexto, e para que essa missão fosse cumprida, o professor se 

tornou responsável pela disciplina escolar, no duplo sentido, de ensinar as disciplinas 

e de assegurar a disciplina e regras de comportamento. A partir desse exposto, 

podemos concluir que esse medo e essa culpa, advêm dessa responsabilidade 

imposta ao professor de ter que atuar nessa dualidade de ensinar e corrigir 

comportamentos através de ações punitivas. Tal ação dificulta a prática de uma 

educação libertadora que promova a criatividade e a capacidade de argumentação 

em seus alunos, já que os professores, muitas vezes, não conseguem promover 

espaços, em que seus estudantes possam expressar suas vontades, desejos e 

ambições.  
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Outra questão apontada pelas professoras como um impeditivo para que se 

colocar em prática uma educação que acreditam, é a questão financeira do professor 

e a dificuldade em acessar cursos de formação para que possam se atualizar e 

conseguir lidar com questões que dificultam no processo de ensino aprendizagem na 

sala de aula. Destacamos aqui a fala da Professora K. F. “as nossas questões 

financeiras são um impeditivo, pois não conseguimos nos manter sempre 

atualizadas” [Entrevista com Interlocutores/Anexo E]; e também da Professora K. 

“Também penso que nas minhas condições econômicas, pois gostaria muito de 

estar fazendo cursos para me capacitar mais e poder lidar com todas essas 

questões, entretanto estamos passando por um momento de crise muito forte, 

e para que possa fazer algo, preciso deixar de pagar alguma conta”. [Entrevista 

com Interlocutores/Anexo E]. Aqui podemos perceber uma questão, que embora 

apontada com um fator interno pelas professoras, também pode ser vista como sendo 

um fator externo, já que essas capacitações deveriam ser promovidas pelas 

instituições de ensino. Entretanto, como vimos na unidade de sentido anterior, a 

realidade que temos é de uma educação que promove competências básicas no 

indivíduo, que visa aumentar o PIB (Produto Interno Bruto) do país, não dando ênfase 

em uma educação para o Desenvolvimento Humano, já que essa ação pode formar 

indivíduos que sejam críticos e reflexivos, e tal ato pode comprometer essa visão 

capitalística, ou seja, indivíduos comprometidos com a superação de uma sociedade 

capitalista podem questionar as formas de opressão e formação de servidão em que 

estão sendo submetidos em seu trabalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através dos resultados deste estudo, que foram estruturados e analisados sob 

a ótica da abordagem fenomenológica, que tem por objetivo investigar as vivências 

humanas através da compreensão e interpretação do fenômeno estudado, torna-se 

possível tecer algumas considerações. 

Retomando o objetivo geral desse estudo que é investigar, através da reflexão 

sobre a própria prática, os obstáculos e fazeres docentes que possam facilitar o 

desenvolvimento das capacidades humanas e a condição de agente, com vistas à 

promoção do desenvolvimento como liberdade, conclui-se que observar a própria 

prática possibilitou refletir sobre as contribuições trazidas pela filósofa Martha 

Nussbaum que faz apontamentos relevantes sobre as dificuldades da educação em 

dar conta de uma formação cidadã afetiva, mas, além disso, sua consistência 

conceitual traz muitas contribuições no campo pedagógico, com vistas a rever 

posturas e entendimentos na distribuição curricular, bem como o próprio sentido das 

ciências humanas nas matrizes dos cursos. Ainda, na observação da própria prática, 

foi possível obter evidências sobre os vários fatores internos e externos que serviram 

como impeditivos para a implementação de uma prática docente que envolva as 

habilidades humanas e a promoção de uma educação voltada para o desenvolvimento 

como liberdade, tais como: alto nível de cobrança interna e externa em atender todos 

os conteúdos propostos na grade curricular; tempo de aula reduzido devido à 

pandemia do COVID 19; descompasso em lidar com os conteúdos voltados para as 

artes e as humanidades; falta de preparo e capacitação para lidar com a ansiedade e 

dificuldades de aprendizagens acentuadas devido ao longo período de aulas remotas 

e sem apoio pedagógico devido; a valorização e o enraizamento de uma abordagem 

tradicionalista, na qual se valoriza o cumprir e não o criar. Esses impeditivos se 

evidenciaram no decorrer das três semanas de coletas de dados, quando parte da 

empolgação e entusiasmo da Professora Pesquisadora passou pelo desânimo e pela 

frustração devido às expectativas não atingidas e às pressões externas, finalizando 

na acomodação de um fazer docente que se baseia em uma abordagem 

tradicionalista. 

No resgate parcial da história de vida da Professora Pesquisadora, foi possível 

identificar os diferentes níveis de reflexão sobre a própria prática docente, tais como: 

compreender a sua matriz pedagógica, revisitar os seus propósitos de vida 
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profissional, as suas motivações e frustrações que acompanham a professora 

pesquisadora e as escolhas feitas que deram origem aos caminhos que foram sendo 

trilhados até o presente momento desse estudo. Nesse sentido, a pesquisa 

proporcionou, à Professora Pesquisadora, um olhar diferenciado sobre as suas 

limitações pessoais no campo profissional e também pessoal, provocando mudanças 

intensas no sentido de se tornar um indivíduo mais consciente na forma de agir e se 

relacionar com o mundo, baseando-se nas ideias propostas por Martha Nussbaum e 

Amartya Sen, que tem por objetivo despertar a consciência para uma sociedade mais 

justa e igualitária, através da formação de indivíduos críticos, reflexivos e 

argumentativos. 

O encontro com os Interlocutores pode reafirmar quais são as práticas docentes 

que favorecem as capacidades humanas e a condição de agente em termos de 

promoção de desenvolvimento, bem como os entraves nesse mesmo processo, todos 

bem parecidos ao que foi observado na prática da professora-pesquisadora. Diante 

das reflexões realizadas, foi possível pensar em algumas pistas para a implementação 

de uma educação voltada para o Desenvolvimento como Liberdade. Essa partilha de 

experiências, revelou as demandas contraditórias vivências no cotidiano escolar, que, 

muitas vezes, frustram o professor e trazem um sentimento de paralisia e desistência, 

tais como a pressão por parte da gestão escolar e de todo um sistema baseado em 

uma educação, muitas vezes, conteudista e que não leva em conta aquilo que o 

estudante carrega consigo. Foi possível, também, repensar sobre o fazer pedagógico 

em sala de aula e o desafio de manter um movimento reflexivo na aprendizagem, 

partindo do pressuposto que a construção do conhecimento se dá em uma prática 

dialógica e reflexiva, na qual não há passividade de um lado ou do outro.  

Nesse sentido, ficou evidente que a escola precisa romper com um ensino que 

valoriza exclusivamente a memorização de conteúdos e comece a refletir sobre os 

fazeres em sala de aula que possibilitem o desenvolvimento das competências 

socioemocionais e das capacidades humanas. Assim, observou-se a necessidade de 

garantir espaços de trocas no ambiente escolar, no qual os professores possam entrar 

em contato com outras realidades vividas e a partir das identificações e da diversidade 

de práticas, promovendo transformações e motivações na prática docente. Observou-

se que o conteúdo não se coloca de forma oposta às habilidades humanas e nem que 

essas demandas educacionais devam competir umas com as outras. Na verdade, a 

consciências sobre todas as forças atuantes na educação podem ajudar o docente a 
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educar por meio das habilidades humanas, trazendo também o conteúdo, superando 

a oposição que tradicionalmente se coloca entre essas duas demandas educacionais. 

Sobre essas questões, é necessário construir diálogos e reflexões que promovam 

consciência do que é imposto e naturalizado no papel de professores, para que 

possam orientar as práticas de forma criativa e transformadora.  

Assim, para que haja uma educação voltada para o Desenvolvimento como 

Liberdade, torna-se necessário um olhar e um fazer diferenciado, que desperte tanto 

no professor quanto no aluno a compreensão de sua personalidade, o entendimento 

de seus sentimentos, de seus desejos e de suas expectativas, assim como a 

possibilidade de se sentir parte integrante da sociedade, poder participar e se tornar 

responsável pelo seu raciocínio em um ambiente de respeito mútuo. 

Conclui-se que existem vários fatores externos e internos que contribuem ou 

não para o desenvolvimento dessa prática e que a reflexão é um caminho importante 

para a sua implementação, uma vez que vários desafios precisam ir sendo vencidos. 

No dia a dia dos professores, essas capacidades, muitas vezes, são vistas como 

questões secundárias, não recebendo atenção devida. Nesse caso, torna-se inviável 

o trabalhado educativo pela Liberdade, cidadania e democracia em sala de aula.   

Como conclusão final, é importante salientar que trabalhar por uma Educação 

para o Desenvolvimento como Liberdade não implica abrir mão da ciência de 

qualidade ou de uma educação técnica, e nem sugerir que os países devam parar de 

tentar progredir nessas áreas, entretanto segundo Nussbaum (2019), deve-se dar 

mais atenção para as habilidades humanas que correm o risco de se perderem nesse 

ambiente de competitividade, pois essas competências são decisivas para o bem-

estar de qualquer democracia e também para a criação de uma cultura mundial 

generosa, capaz de tratar os problemas mais prementes do mundo. 

O atual estudo seguiu nessa direção, buscando implementar o que é escasso 

no cotidiano escolar, percebendo os limites que podem e devem ser superados, ao 

passarem pela reflexão coletiva, que torna capaz a inventividade e superação da 

desmotivação que acontece repetidamente na prática docente. Assim, o professor 

pode continuar na luta pela educação de qualidade e pela assunção de seu papel de 

transformação na vida de seus alunos e também da sociedade.  

Trata-se de um estudo preliminar, que utiliza de uma metodologia pouco 

tradicional, mas que dá pistas sobre os fatores concretos que obstaculizam a 

efetivação de políticas públicas que visam à melhoria da educação no Brasil. Sugere-
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se novos estudos nesse mesma vertente, além de uma formação mais reflexiva de 

professores, para que eles próprios possam encontrar nas suas práticas, os caminhos 

de implementação de uma educação para o desenvolvimento como liberdade, que 

contribui para a construção de um mundo mais digno para se viver.    
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ANEXO D – TRANSCRIÇÕES DAS COLETAS DE DADOS EM SALA 
DE AULA – OBSERVAÇÃO DA PRÓPRIA PRÁTICA 

 
PRIMEIRA SEMANA DE COLETA DE DADOS 
Grupo 1 

PROFESSORA: O que vocês sabem sobre cápsula do tempo? Já ouviram esse 

termo? 

ESTUDANTE T: É  quando uma pessoa quer lembrar de alguma coisa, tipo um 

brinquedo que ela tinha, então ela pega uma caixa de papelão coloca dentro e enterra. 

Depois de um tempo ela abre e lembra. 

PROFESSORA: É exatamente isso que vamos fazer, através de várias atividades que 

vamos realizar dentro desse projeto. Através dessas atividades, vamos poder discutir 

como foi esse período de isolamento social. 

ESTUDANTE M: Então professora, preciso te falar uma coisa, eu não sei desenhar 

muito bem não. 

PROFESSORA: Não sabe? Mas não existe desenhar muito bem, existe desenhar, 

cada um com o seu jeito. 

ESTUDANTE T: Eu estou aprendendo. 

ESTUDANTE M: Eu queria desenhar igual o meu irmão. Ele desenha bem. 

PROFESSORA: Você se parece com o seu irmão? Tem a mesma cor de cabelo ou 

dos olhos? 

ESTUDANTE M: Não... 

PROFESSORA: Então querido, não somos iguais. Cada um tem facilidade em fazer 

alguma coisa. Eu tenho certeza que você é bom em alguma coisa. 

ESTUDANTE T: Professora, depois você poderia me dar uma folha pra fazer outro 

desenho? 

PROFESSORA: Nós vamos fazer vários desenhos nesse projeto. O que você gostaria 

de desenhar? 

ESTUDANTE T: Eu queria fazer um desenho livre, sobre o que eu quisesse. 

PROFESSORA: Vamos fazer assim, no final da aula te dou uma folha em branco e 

você desenha, pode ser? 

ESTUDANTE T: Pode sim. Aí eu te ensino como desenhar, M. 

(...) 

PROFESSORA: Na questão “o que vocês têm feito em casa para se divertir?”, o que 

vocês colocaram? Podem compartilhar comigo? 
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ESTUDANTE T: Tenho jogado muito no celular. 

ESTUDANTE T: Eu tenho comido muito, adoro comer. E mexo no celular também. 

ESTUDANTE Y: Eu assisto televisão e como muito. Minha mãe cozinha muito bem. 

Ela faz salgados. 

ESTUDANTE T: Tia eu aprendi a fazer arroz. Minha avó que me ensinou.  

ESTUDANTE T: Eu tenho medo de ligar o fogão. 

PROFESSORA: Mas é perigoso mesmo, importante estar com algum adulto por perto. 

(...) 

PROFESSORA: Pessoal, aqui nessa parte temos o Planeta Terra, importante 

pintarmos com as cores corretas, marrom para os continentes e azul para os oceanos. 

ESTUDANTE M: Tia, a Terra é plana ou redonda? 

PROFESSORA: O que você acha? 

ESTUDANTE M: Redonda. 

ESTUDANTE T: Se ela fosse plana tia, não existiria a China e também daria para a 

gente ver a borda dela. Vamos imaginar que tem um navio, se ele continuar a nadar 

e não cair significa que a Terra é redonda. Se ela fosse plana ele iria cair. 

PROFESSORA: Excelente T. Muito bom ouvir seus argumentos. Mas sempre temos 

que pensar que é importante pesquisar, pois tudo isso que estamos falando é baseado 

naquilo que “achamos”. A pesquisa é baseada em experiências, ou seja, o cientista 

faz uma série de estudos e testes para comprovar ou não todos os fatos. Por isso que 

é sempre bom pesquisarmos antes de falarmos qualquer coisa. O que podemos fazer 

para comprovar a sua fala? 

ESTUDANTE T: Uma pesquisa? 

PROFESSORA: Isso mesmo. 

 

Grupo 2 

PROFESSORA: Pessoal, gostaria que vocês compartilhassem o que colocaram a 

respeito de vocês, assim podemos nos conhecer melhor. O que acham? Quem quer 

começar? 

ESTUDANTE L: Tia aqui na música eu posso colocar o nome de uma banda? 

PROFESSORA: Pode sim, pode colocar “gosto das músicas do cantor tal”. Qual a 

banda que você gosta? 
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ESTUDANTE J.G.: Ah tia, você não sabe? Olha a blusa dela! Ela gosta daquela banda 

dos japoneses, o Now United. Não sei porque as meninas gostam deles? Muito ruim 

essas músicas. 

ESTUDANTE E: Sabe tia, eu prefiro BTS, mas respeito quem gosta de Now United. 

PROFESSORA: Isso mesmo E., o importante é o respeito. Minha mãe sempre fala, o 

que seria do azul se todos gostassem do vermelho. 

ESTUDANTE J.G.: Ah tia, mas é música de menininha. Eu não gosto. 

PROFESSORA: Tudo bem você não gostar, querido. O importante mesmo é 

respeitarmos o que as outras pessoas gostam. 

(...) 

ESTUDANTE J.G.: Tia, o meu forte, que sei que você vai me dar 10 é em matemática. 

PROFESSORA: Olha só! Você é bom em matemática? 

ESTUDANTE J.G.: Eu sou quase melhor que a L. A tia do ano passado só elogiava 

ela. Mas eu sou bom também. 

ESTUDANTE J.V.: Tia, eu quero ser jogador de futebol, já estou até treinando. 

ESTUDANTE E: Eu quero ser skatista. 

ESTUDANTE J.G: Ah ela está falando isso só por causa da Raíssa Leal. 

ESTUDANTE E: Ai, nada a ver, eu sempre gostei de skate. 

PROFESSORA: Olha, tudo bem se for pela Raíssa Leal, sinal que ela te inspirou. 

Assim como o JV, o que você precisa fazer é começar a treinar o quanto antes. 

(...) 

PROFESSORA: O que vocês colocaram na questão “o que você aprendeu nesse 

período de isolamento social”? 

ESTUDANTE L: Eu aprendi a dar valor na minha família. 

ESTUDANTE E: Eu entendi como se sente um pássaro preso na gaiola. Me senti 

muito presa. É ruim não poder sair para brincar ou ir na escola. 

ESTUDANTE J.G.: Eu não aprendi nada, porque não fiz nada. 

 

Grupo 3 

PROFESSORA: Oi pessoal! Vocês estão gostando de retornar na escola? 

ESTUDANTE A: Eu gostei. 

ESTUDANTE AN: Médio. 

PROFESSORA: Médio? Por que médio? 

ESTUDANTE A.N.: Médio, porque não teve Educação Física. 



95 
 

 

ESTUDANTE T: Eu gostei, a professora é legal. 

ESTUDANTE AN: Menos na hora da tabuada. 

PROFESSORA: Por quê? Na hora da tabuada, vou ser chata? 

ESTUDANTE A.N.: É porque eu não sei muito tabuada Tia. Principalmente a do 

número sete. 

ESTUDANTE A: Está sendo melhor do que as aulas online. Presencial é mais 

divertido. 

ESTUDANTE AN: Tia, quem criou Deus? 

ESTUDANTE M.C.: Jesus. 

PROFESSORA: Nossa, de onde surgiu essa pergunta? (risos na sala). Vamos pensar 

assim, quem você acha que criou Deus? 

ESTUDANTE A.N.: Não sei Tia, por isso te perguntei. 

ESTUDANTE A: Ah tia, eu sei uma pergunta mais difícil: “por que existe o dia e a 

noite?”. Eu sei responder. 

PROFESSORA: Olha só! Agora quero ouvir sua resposta. 

ESTUDANTE A: Porque a Terra se movimenta em torno do Sol. Isso faz ter dia e noite 

e também as estações do ano. 

PROFESSORA: Muito bem! Além de se movimentar em torno do Sol, a Terra se 

movimenta em torno de si mesma. Querem fazer uma experiência? 

TODOS: Sim. 

 Nesse momento, já no final da aula, decidimos parar as atividades do projeto 

para conversar um pouco mais sobre os movimentos do Planeta Terra. Utilizando uma 

lanterna e os corpos dos alunos, simulamos os movimentos de translação e rotação 

da Terra. 

 

Grupo 4 (remoto) 

Para esse grupo a professora fez um vídeo explicativo das atividades do Projeto 

Cápsula do Tempo. Não houve muita interação por parte dos alunos e nem devolutiva 

das atividades. 

 

SEGUNDA SEMANA DE COLETA DE DADOS 

Grupo 1 

PROFESSORA: Bom dia pessoal! Como passaram a semana? Vocês conseguiram 

fazer a carta para vocês do futuro? 
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ESTUDANTE T: Tia, eu não fiz porque esqueci. 

PROFESSORA: Esqueceu? Mas você teve a semana toda para fazer... 

ESTUDANTE T: Mas é que eu esqueci e acabou não dando tempo porque fui para a 

casa do meu pai. 

PROFESSORA: Nossa T, mas era a única responsabilidade que você tinha, não 

acredito que você não fez. Alguém mais não fez? 

ESTUDANTE M: Tia, eu também esqueci de fazer a carta, mas consegui separar as 

fotos. 

ESTUDANTE Y: Eu fiz, tia. 

ESTUDANTE T: Eu também fiz, Tia, mas não trouxe as fotos porque eu não tinha. 

PROFESSORA: Olha pessoal, eu fico muito chateada quando não fazem a tarefa, 

porque é a única responsabilidade que vocês têm. Pensem comigo, se eu faltasse da 

aula sem avisar o Diretor, seria muito ruim não é? Causaria muitos transtornos. Então 

é importante cumprir os nossos combinados, e o nosso combinado era que vocês 

fizessem e pudéssemos compartilhar hoje aqui na aula. Então teremos que fazer o 

seguinte, vamos fazer aqui. Vocês fazem e eu vou corrigindo com vocês. 

 

Grupo 2 

PROFESSORA: Vamos agora para a atividade da carta para o “eu do futuro”. Para 

aqueles que fizeram em casa, vou estar fazendo a leitura e verificando os erros de 

ortografia com vocês. Para aqueles que não conseguiram fazer, podem fazer agora. 

ESTUDANTE J.V.: Tia, como eu vou fazer essa carta? 

PROFESSORA: Você vai escrever uma mensagem para o seu “eu do futuro”, por 

exemplo, pode contar como vocês estão hoje, falar dessa atividade que estamos 

fazendo, ou contar como está sendo esse período de pandemia. Assim, quando você 

abrir a sua caixa, vai ler e se lembrar disso que estamos vivendo agora. 

ESTUDANTE J.V.: Tia, essa carta pode ter quatro linhas? 

PROFESSORA: Você acha que quatro linhas é o suficiente para contar tudo o que 

você está passando agora? 

ESTUDANTE J.V.: Acho que pode ser um pouco mais, né? 

ESTUDANTE J.G.: Ah tia, eu não tenho muita imaginação. 

PROFESSORA: Ah querido, você é livre para escrever como quiser, só pense que vai 

ser legal no futuro quando você ler uma carta com mais detalhes, saber como você 

era no passado. 



97 
 

 

ESTUDANTE J.G.: É, vou tentar escrever mais. O máximo que eu consigo é cinco 

linhas. 

PROFESSORA: Sem problemas, faça como você achar melhor. 

ESTUDANTE L: Ah Tia, eu escrevi com vários detalhes, porque vai ser legal ler no 

futuro. 

 

Grupo 3 

 Foram entregues para as crianças algumas revistas, para que pudessem 

procurar imagens para decorar a Cápsula do Tempo.  

ESTUDANTE A: Tia, o que significa essa sigla LGBTQIA+? 

PROFESSORA: Corresponde a um grupo de pessoas, sendo lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, trans, queers, pansexuais, agêneros, pessoas não binárias e 

intersexo. 

ESTUDANTE A: Entendi. 

ESTUDANTE A: Tia, você apoia os LGBTQIA+? Eu apoio. 

PROFESSORA: Eu apoio sim, acho importante cada um ser aquilo que quer ser, 

independente da opinião dos outros, o que realmente importa é a pessoa ser feliz. 

 

Grupo 4 (remoto) 

 Devido a pouca participação dos alunos na aula anterior, a professora decidiu 

marcar um horário com as crianças que permaneceram em casa e foi realizada uma 

chamada de vídeo para explicar as atividades do projeto e compartilhar as produções. 

Dos sete alunos que se encontram no ensino remoto, apenas três participaram. 

Entretanto não houve muita interação, as crianças logo saíram pois estavam usando 

os celulares dos pais. 

 

TERCEIRA SEMANA DE COLETA DE DADOS 
Grupo 1 

PROFESSORA: Bom dia pessoal! Como combinado hoje vocês farão a apresentação 

da Cápsula do Tempo. Gostaria que vocês mostrassem a caixa e os objetos que 

colocaram dentro dela.  

ESTUDANTE T: Eu não coloquei muita coisa não. 

PROFESSORA: Não tem problema. Você pode apresentar pra gente como você fez? 

ESTUDANTE T: Coloquei as atividades, um lápis e alguns brinquedos. 
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ESTUDANTE T: Eu esqueci de trazer as coisas, mas eu queria mostrar a caixa. Aqui 

eu coloquei alguns desenhos de máquina de tempo, um cachorrinho e um microfone 

como se ele estivesse cantando. Agora só falta terminar as atividades.  

PROFESSORA: Os outros alunos que não trouxeram a caixa hoje, tragam amanhã 

para que possam compartilhar a produção de vocês. Bom, agora vamos lacrar essas 

caixas e colocar as datas para que vocês possam abrir no futuro. 

(...) 

PROFESSORA: Agora vou entregar para vocês as avaliações que vamos fazer. 

Faremos a leitura do texto e das atividades. Depois vocês farão sozinhos, como é uma 

avaliação para saber como vocês estão, não poderei ficar dando as respostas ou 

falando como se escreve, pois somente assim saberei realmente como estão. Caso 

vocês esqueçam o que é pra fazer em alguma atividade, podem me perguntar que eu 

vou explicar novamente. 

ESTUDANTE J.V.: Tia, mas nós teremos que fazer tudo isso hoje? 

PROFESSORA: Hoje faremos somente as atividades de Língua Portuguesa. Amanhã 

iremos fazer a de Matemática. 

ESTUDANTE J.V.: Tia, quando for reescrever a história posso escrever em cinco 

linhas? 

PROFESSORA: Você acha que em cinco linhas consegue contar toda essa história? 

Lembre-se que reescrita é contar a história, trazendo as partes mais importantes, 

como se você realmente tivesse contando essa história para outra pessoa. 

(...) 

ESTUDANTE JV: Tia, meu texto já tem sete linhas. 

PROFESSORA: Não se preocupe com a quantidade de linhas. Faça assim, leia o que 

você escreveu até agora e observe se está compreensível, ou seja, se alguém ler o 

que você escreveu, vai entender? Seu texto tem começo, meio e fim? 

(...) 

PROFESSORA: Hoje faremos a prova de Matemática. Vou fazer a leitura das 

atividades com vocês e explicar o que deverá ser feito. Enquanto vocês estiverem 

fazendo, estarei aqui na minha mesa organizando o caderno de tarefas. Essas tarefas 

deverão ser feitas até na semana que vem. No final da aula vou explicar cada uma 

delas. 

ESTUDANTE T: Tia, se for muitas tarefas, já vou avisando que não vou conseguir 

fazer, porque estou ajudando a minha avó dobrar palha e ela vai ter muito trabalho. 
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PROFESSORA: Mas você vai ter uma semana para fazer todas essas tarefas. Fique 

tranquilo que dá tempo sim. Eu acredito que a sua avó vai deixar você ter um tempinho 

para fazer suas atividades. 

ESTUDANTE T: Ela deixa,Tia, mas se for muita coisa não vou fazer. Porque são 

muitas palhas e dá muito trabalho. Agora eu estou trabalhando e com esse dinheiro 

vou comprar a minha bicicleta. 

PROFESSORA: Olha querido, eu entendo que você precisa ajudar sua avó e que quer 

comprar a sua bicicleta, mas é importante pensarmos que o estudo sempre vem 

primeiro, que é através dele que você vai conseguir ter a sua profissão. Você não 

acha? 

ESTUDANTE T: Tudo bem, vou tentar fazer. 

 

Grupo 2 

PROFESSORA: Bom dia pessoal! Hoje vamos fazer uma provinha de Língua 

Portuguesa. Faremos a leitura do texto e logo após as atividades sobre esse texto. 

Vou fazer a leitura com vocês. Acho que vocês estão com saudades de fazer provas, 

não é? (risos na sala, alguns alunos discordando) 

ESTUDANTE A:  Eu não, queria uma escola sem provas Tia. 

PROFESSORA: Mas fiquem tranquilos, tenho uma notícia boa para vocês, essa prova 

está bem fácil. Vocês vão ver! 

ESTUDANTE E: Tia, essas provas fazem o meu mundo virar de ponta cabeça. 

ESTUDANTE A: A gente sempre tem que estudar igual um doido. 

PROFESSORA: Fiquem tranquilos, preparei para vocês atividades simples. A 

intenção dessa prova é saber como vocês estão e assim poder ajudar nas dificuldades 

de cada um. 

 

Grupo 3 (remoto) 

Foi aplicada a Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa. Expliquei todas as 

atividades e as crianças foram tirando as dúvidas que surgiram. Ficou combinado que 

iriam terminar a avaliação e entregar na escola na próxima semana. Expliquei a 

importância de realizarem a avaliação sozinhos, para que eu pudesse verificar como 

estava o desempenho de cada um. A avaliação diagnóstica de Matemática será 

aplicada na próxima semana. Para esse grupo que permanece online, tenho mandado 

atividades para serem realizadas como tarefa. Os alunos fazem a atividade do dia, 
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tiram foto e me mandam para que eu possa fazer a correção. Entretanto, tenho me 

sentido bem desanimada com esse grupo, pois dos sete alunos, há retorno de apenas 

três.  
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ANEXO E – TRANSCRIÇÃO DO ENCONTRO COM OS PROFESSORES 
INTERLOCUTORES 

 
INTRODUÇÃO 

 

PESQUISADORA: Boa noite! É um prazer ter vocês nessa noite, espero que 

tenhamos um momento de muito aprendizado e reflexões. Tenho um carinho e um 

respeito muito grande por cada professora aqui presente, pois cada uma, em seu 

modo específico, trouxe muitas contribuições em minha prática enquanto docente e 

também enquanto pessoa. Essa entrevista em grupo tem por objetivo refletir sobre a 

nossa prática enquanto docentes na sala de aula, para isso vamos ouvir umas às 

outras sem julgamentos e assim procurar identificar algumas visões de educação 

através de algumas cenas escolares que serão aqui discutidas. Entretanto, antes de 

iniciarmos gostaria de colocar uma música para vocês.  

(Nesse momento a pesquisadora coloca a música: “Me curar de mim” da cantora 

Flaira Ferro”) 

 

Sou a maldade em crise 

Tendo que reconhecer 

As fraquezas de um lado 

Que nem todo mundo vê 

Fiz em mim uma faxina 

E encontrei no meu umbigo 

O meu próprio inimigo 

Que adoece na rotina 

Eu quero me curar de mim 

Quero me curar de mim 

Quero me curar de mim 

O ser humano é esquisito 

Armadilha de si mesmo 

Fala de amor bonito 

E aponta o erro alheio 
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Vim ao mundo em um só corpo 

Esse de um metro e sessenta 

Devo a ele estar atenta 

Não posso mudar o outro 

Eu quero me curar de mim 

Quero me curar de mim 

Quero me curar de mim 

Vou pequena e pianinho 

Fazer minhas orações 

Eu me rendo da vaidade 

Que destrói as relações 

Pra me encher do que importa 

Preciso me esvaziar 

Minhas feras encarar 

Me reconhecer hipócrita 

Sou má, sou mentirosa 

Vaidosa e invejosa 

Sou mesquinha, grão de areia 

Boba e preconceituosa 

Sou carente, amostrada 

Dou sorriso e sou corrupta 

Malandra, fofoqueira 

Moralista, interesseira 

E dói, dói, dói me expor assim 

Dói, dói, dói despir-se assim 

Mas se eu não tiver coragem 

Pra enfrentar os meus defeitos 

De que forma, de que jeito 

Eu vou me curar de mim 

Se é que essa cura há de existir 
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Não sei, só sei que a busco em mim 

Só sei que a busco 

Me curar de mim 

Me curar de mim 

Me curar de mim 

Me curar de mim 

 

PESQUISADORA: Quando ouvi essa música pela primeira vez fiquei pensando na 

riqueza que é quando nos propomos nos conhecer e buscar uma “cura” para as 

nossas inquietações. Fazer uma autoavaliação é o convite do nosso encontro hoje. 

Para isso, trouxe quatro cenas que serão discutidas em grupos. Vou colocar vocês 

em salas simultâneas e teremos três duplas. Nesses grupos, vocês irão fazer a leitura 

das quatro cenas e responder às seguintes questões: O que vocês modificariam 

nessas cenas e por quê; quais as habilidades que foram trabalhadas nessas cenas; 

se você estivesse vivenciando essa cena, após ela ser modificada, quais habilidades 

você trabalharia nesse contexto; e qual a visão de educação que está implícita nessas 

cenas. Podemos retornar em trinta minutos? Vocês acham que esse tempo é 

suficiente? 

(todas concordam) 

PESQUISADORA: Estarei visitando os grupos e tirando algumas dúvidas caso vocês 

tenham. Boa discussão para todas. 

(Após os trinta minutos de discussão em grupos, a pesquisadora retorna todos para a 

sala principal onde dão início a segunda parte da entrevista). 

 

DISCUSSÕES FINAIS 

PESQUISADORA: Muito bem, vamos retornando. Espero que tenha sido muito 

produtivo esse momento entre os grupos. Agora vamos compartilhar com o grupo 

todo. Podemos começar com o primeiro grupo? Vocês podem começar falando de 

cada cena e ir respondendo às questões de uma forma que sintetize a opinião da 

dupla. Vamos começar?  

PROFESSOSA C.: Tudo bem. Podemos começar. Você quer falar primeiro K.? 

PROFESSORA K.: Nós chegamos à conclusão de que “só sei que nada sei” (risos). 

Estamos o tempo todo tentando fazer algo diferente para estimular os alunos, para 
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que ele reconheça que aquilo que ele traz é algo bom, mas, muitas vezes, nos 

deparamos com um sistema que exige uma maior rapidez nos resultados e então não 

conseguimos dar todo tempo necessário para que o aluno crie o seu desenvolvimento 

e as suas aprendizagens. Por esse fato, acabamos acelerando muito os conteúdos, e 

ficamos ansiosos, pois temos um cronograma para ser seguido. Fora isso, temos que 

sanar toda a parte cultural da criança, que não deveria ser papel da escola, ou seja, 

todo acesso à cultura que o aluno tem, é apenas aquele vivenciada por ele, não tem 

um conhecimento da leitura, e muitas vezes, a família não tem esse hábito, por esse 

fato a criança acaba dependendo muito da escola, o que dificulta o nosso trabalho, 

pois muitas vezes, queremos inovar, mas acabamos reproduzindo aquilo que a 

criança já conhece. 

PROFESSORA C.: Concordo com a K., nós temos que ir desconstruindo isso. Na 

pergunta “quais habilidades que você trabalharia”, penso que eu modificaria o 

planejamento e a metodologia das cenas aqui apresentadas, pois da forma como 

foram feitas, o professor se coloca no centro do processo de ensino aprendizagem, e 

precisa ser exatamente o contrário, quem tem que protagonizar essa construção de 

conhecimento é o aluno. Não que essas cenas estão erradas, pois muitas vezes ainda 

fazemos dessa maneira, pois temos uma cobrança de conteúdo, cobrança em 

terminar cronogramas, cobrança da gestão. Sendo assim, muitas vezes o professor 

deixa o aluno opinar depois que ele expôs a sua opinião. Podemos ver isso na quarta 

cena, quando a professora fala do xingamento, entretanto a professora não deu um 

espaço para ser criado uma assembleia e assim todos os alunos poderem expor a 

sua opinião. Então, percebo que muitas vezes fazemos isso e a criança acaba 

reproduzindo a nossa opinião. E não sabemos o que está por trás daquela criança 

que xingou, que praticou o bullying, não sabemos a situação dela, o por quê que ela 

fez isso, se tem reproduzido um comportamento de casa ou não. Então, muitas vezes 

o professor fala “é errado e acabou” e não dá espaço para a criança protagonizar o 

conhecimento. Então se ela não compreende que o comportamento dela é errado, 

não vai adiantar eu dizer pra ela que está errado. Penso que ao invés de 

solucionarmos os conflitos, temos que desenvolver nas crianças a habilidade de 

discutir, de formular argumento e de respeitar opinião do outro, para assim chegarmos 

em um consenso. Assim elas desenvolverão as habilidades socioemocionais, que são 

essenciais para a vida. Muitas vezes, percebo que o nosso planejamento ele é feito 

para criança decorar e reproduzir aquele conteúdo, para que possa escrever na prova, 
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entretanto devemos ter um planejamento para que esse conhecimento seja aplicado 

em diversas situações e não somente no que está sendo proposto no momento. Para 

isso o professor precisa fazer perguntas provocativas. Exemplo disso é a cena em que 

a professora fala sobre a importância da água, ela criou todo um material e uma aula 

expositiva, mas não pensou nos conhecimentos prévios que a criança trouxe. É muito 

importante pensar que o aluno é o centro do processo, mas sabemos que nem todos 

os dias conseguimos colocar isso em prática, nem sempre conseguimos ser um 

professor exemplar.  

PESQUISADORA: E vocês conseguiram identificar quais são as visões de educação 

que estão implícitas nas cenas?  

PROFESSORA C.: É uma perspectiva tradicional, porém não é uma perspectiva 

errada né? Por isso que eu falei que mudaria o planejamento, a forma como aula foi 

planejada e executada. Acredito que uma reorganização nessa aula, a escolha de 

materiais que sejam do interesse dos alunos só contribui para que a aula seja mais 

interessante. Entretanto, penso que o professor precisa ter uma formação continuada 

pra isso, não tem outro caminho, para que ele possa então pensar sobre novas formas 

de ensinar seu aluno. Não dá pra ficar reproduzindo conteúdo. Acabamos analisando 

todas as cenas de uma vez e respondemos as questões fazendo uma análise geral 

de todas as cenas. Acredito que em todas elas, as professoras precisam colocar o 

aluno como centro do processo de ensino aprendizagem. 

PESQUISADORA: Muito obrigada, foi muito bom ouvir vocês. Então vamos para o 

próximo grupo? 

PROFESSORA J.: Vamos. Você quer começar K.F.? Enquanto isso vou organizando 

as minhas anotações aqui. 

PROFESSORA K.F.: Nós começamos analisando cena por cena, e no final acabamos 

fazendo uma discussão geral de todas elas. Entretanto percebemos que na primeira 

cena faltou um auxílio da professora para com o seu aluno e também uma retomada 

de conteúdos, para que o mesmo relembrasse o que foi falado em aula e assim 

pudesse perceber que era capaz de escrever um pouco mais sim. A professora 

também deveria ter tido uma pouco mais de empatia e acolhido esse aluno. 

Percebemos essa falta de empatia também na terceira cena, quando o aluno traz a 

sua realidade vivida e também os seus desejos. Muitas vezes lidamos com crianças 

que não tem apoio de sua família, a professora nesse momento poderia ter incentivado 

esse aluno, talvez conversando com esse aluno e falando que entendia a sua 
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realidade e poderia ir fazendo as atividades aos poucos. O professor precisa ter essa 

maleabilidade dentro da sala de aula, não podemos levar tudo a ferro e fogo. Mostrar 

pra ele que já é uma pessoa importante, já é alguém na vida. Já na segunda e quarta 

cena, gostamos da postura da professora, claro que algumas coisas poderiam ser 

melhoradas, pensamos que não adianta dar só uma pesquisa, a professora poderia 

ter aprofundado mais e mostrado para esses alunos as leis, para que eles entendam 

que preconceito racial é crime.  

PROFESSORA J.: Assim como foi falado pela Professora K. F., na primeira cena 

acredito que a professora poderia ter feito uma retomada dos conteúdos, mas antes 

de tudo seria acolher esse aluno. A fala do aluno, “eu sou burro”, deveria ser um 

momento onde o professor poderia intervir e mostrar para aquele aluno que ele é uma 

criança importante e com várias capacidades, talvez falando: “Olha, você não é burro, 

só não está recordando dos conteúdos, vamos lembrar juntos?”. Assim o aluno se 

sentiria capaz de executar o que foi proposto. O mesmo deveria ter sido feito na 

terceira cena, quando a criança fala que não pode fazer as tarefas porque está 

trabalhando, faltou a professora acolher esse aluno e conversar. Muitas vezes lidamos 

com crianças que não tem apoio da família e não acreditam em suas capacidades. 

PROFESSORA K.F.: Na terceira cena percebemos a necessidade de se pensar na 

criação de um projeto, porque claramente observamos uma cena de bullying. E não 

precisa ser um projeto formal, com papel e tudo mais. Precisamos entender que os 

projetos precisam sair do papel e serem praticados, seja na leitura de um livro, em 

uma roda de conversa, ou em uma assembleia. Precisamos proporcionar para o aluno 

um momento em que ele possa ter voz, possa ser ouvido.  

PROFESSORA J.: Percebemos que a primeira e a terceira cena tem uma visão de 

educação mais tradicional, onde o professor é o centro da aprendizagem, ele não leva 

em consideração o pensamento do aluno.  

PROFESSORA K.F: Já na segunda e quarta cena percebemos uma educação mais 

democrática, onde a professora coloca em prática as ações de escuta, fala e 

pensamento. Isso ficou muito claro pra gente. Sobre as habilidades que 

trabalharíamos, seria a de empatia, fazer com que o aluno se sinta importante e capaz 

de executar o que foi proposto. 

PESQUISADORA: Muito bom ouvir vocês, obrigada por compartilhar. Podemos 

passar para o próximo e último grupo? 
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PROFESSORA A.: Nós também analisamos cena por cena e fomos tentando 

responder as questões. Falando da primeira cena, percebemos que esse “tudo” que 

a professora pede: “escreve tudo que vocês aprenderam sobre a água”, esse “tudo” 

que ela pede é muita coisa. Concordo com a Professora C. quando ela diz que faltou 

planejamento, pois sabemos o quão difícil é escrever, pois exige toda uma técnica, 

então exigir isso de uma criança é muito complicado. Acredito que faltou um filtro, uma 

fala mais clara e com um objetivo. Outra coisa que nos chamou atenção foi o fato da 

professora ignorar quando o aluno fala que é burro. Penso que nesse momento, seria 

a oportunidade para desenvolver uma habilidade socioemocional nesse aluno, 

conversar e descobrir juntos quais são suas capacidades, suas habilidades, de 

repente, apresentar para esse aluno modelos de escrita e tipos de textos. 

PROFESSORA E.: Achei interessante refletir sobre a nossa prática. Como professora 

do primeiro ano do Ensino Fundamental, percebo que não me atento tanto a essas 

falas. Escutando vocês fui pensando na possibilidade de trabalhar mais com os meus 

alunos a escrita, talvez em forma de um texto coletivo. Muitas vezes me vejo muito 

preocupada em ensinar todas as letras do alfabeto aos meus alunos, e acabo 

deixando esses assuntos de lado. Acredito que proporcionar o acesso aos alunos a 

esses elementos de escrita e aprender argumentar desde cedo vai auxiliar muito no 

trabalho das professoras das próximas séries. Mas fico pensando que, como sou 

muito ansiosa, acabo deixando de lado esse pensamento. Enfim, acredito que a visão 

de educação nessa primeira cena é a tradicional. 

PROFESSORA A.: A segunda cena achamos muito interessante como a professora 

abordou o assunto e o espaço que ela deu para a aluna expor sua opinião. Entretanto, 

pensamos que ela poderia ter feito uma pesquisa em um nível mundial para que as 

crianças possam desenvolver a consciência que a escravidão e o preconceito não 

ocorrem somente no nosso país, mas que é uma questão mundial, e a partir disso 

investigar como foi feita a abolição da escravidão em outros países, quais foram as 

consequências disso.  Essa cena pensamos que se encaixa em uma visão de 

educação mais democrática. 

PROFESSORA E.: Com relação a terceira cena, fiquei pensando que já cometi esse 

ato, de deixar a criança sem educação física para terminar as tarefas. Hoje penso que 

devemos ter um olhar mais empático para essa criança, porque muitas vezes não 

sabemos o que passa na casa onde ela vive. Por isso penso que é importante refletir 

sobre a nossa prática, porque assim repensamos sobre o nosso modo de agir. Até 
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comentei com a Professora A. que na faculdade ninguém ensina a gente a lidar com 

essas questões, somente na vivência que vamos aprendendo a melhor maneira de 

lidar com os nossos alunos. E fiquei refletindo que o professor precisa ser maleável 

com o seu aluno, porém também acho necessário mostrar para esse aluno que o 

estudo é importante, assim como ter responsabilidades, só assim ele conseguirá 

alcançar os seus desejos e suas vontades. 

PROFESSORA A.: Outra coisa que achamos interessante foi a forma como a 

professora na quarta cena falou sobre o xingamento para os seus alunos. Isso me 

lembrou de uma fala do Leandro Karnal, ele conta que uma vez uma pessoa chamou 

ele de careca, depois refletiu que ele era careca, e não tinha porque ficar bravo com 

quem tinha xingado ele. Penso que as crianças precisam se aceitar, saber? Trabalhar 

as diversidades dentro da sala de aula. Isso é muito importante, para que não vejam 

as diferenças como algo limitante e sim como algo belo. Eu não mudaria essa última 

cena. 

PROFESSORA E.: Também gostei muito da atitude da professora na quarta cena, eu 

nunca agiria assim. Como sou professora de primeiro ano, acabo pedindo para os 

alunos se desculparem, porém não faço esse papel de explicar e conversar. Também 

não mudaria essa cena, entretanto vou procurar agir assim com os meus alunos. É 

claro que a maneira de falar com os alunos podem mudar devido a faixa etária, mas 

gostei da ação da professora. 

PROFESSORA C.: Interessante você falar das faixas etárias professora E., como 

professora do quinto ano do ensino fundamental, eu percebo que os meus alunos 

quando ouvem alguma coisa que não gostam, costumam ter a tendência de se 

fecharem e não saberem lidar com aquele xingamento ou situação, por isso que achei 

a professora “muito tradicional” e mudaria a cena, proporcionando um momento para 

roda de conversa e reflexões sobre aquela situação. Quando se trata de uma criança 

menor ela fala na hora que o colega xingou ou bateu e logo esquece. Isso é diferente 

no quinto ano, por isso temos que promover momentos para que eles possam colocar 

pra fora o que estão sentindo. E tem toda uma questão de hormônio, mudanças de 

comportamentos, serem aceitos pelo grupo. 

PROFESSORA E.: É verdade professora C., não tinha pensado por esse lado. As 

faixas etárias interferem muito no modo como vamos acessar esses alunos. Os 

maiores acabam se afetando mais nessa questão de bullying, realmente ter um 

momento para falar como se sentiu ou como está se sentindo faz toda a diferença. 
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PESQUISADORA: Muito bom ouvir vocês. Obrigada por compartilhar com o grupo. 

Agora vamos para a segunda parte da nossa entrevista. Após a exposição de cada 

grupo e com todos esses pontos levantados, convido vocês a refletirem com o grupo 

todo, mais três questões. A primeira pergunta é: podemos ser agentes de 

transformação dentro da sala de aula?  

PROFESSORA K.F.: Sim, com certeza. Refletindo sobre as cenas que você nos 

trouxe hoje, percebo que tenho trabalhado muito essa questão comigo, de ter mais 

empatia com os meus alunos, estar mais aberta, trabalhar a escuta. Acredito que 

através da escuta e da empatia, podemos ajudar o aluno encontrar as soluções para 

que ele possa continuar estudando, se sentir capaz. Isso nos torna agentes de 

transformação. 

PROFESSORA E.: Concordo com a professora K.F., eu acho que temos um papel 

muito importante dentro da sala de aula. Claro que não é todo dia que estamos bem 

ou que conseguimos dar o nosso melhor, mesmo porque temos que cumprir com o 

cronograma de conteúdos, mas penso que só o fato de estimular o aluno e fazer com 

que ele se sinta capaz de fazer o que foi proposto, já é uma forma de ser um agente 

de transformação.  

PROFESSORA A.: Eu me recordei de um filme que assisti com a minha filha, 

Escritores de Liberdade, e ele retrata exatamente isso que estamos falando, como o 

professor pode mudar a vida do seu aluno. Penso na minha vida e nos professores 

que tive que foram determinantes até para eu fazer uma faculdade. Então realmente, 

respondendo a sua pergunta, acredito que podemos ser agentes de transformação ou 

servir de inspiração na vida de algum aluno, mesmo porque, muitas vezes somos a 

única inspiração que o aluno vai ter dependendo do ambiente que ele vive. Muitas 

vezes ele não tem ninguém na família que conseguiu fazer uma faculdade. Ou quando 

ensinamos pequenas coisas do cotidiano, desde a coragem de enfrentar situações 

difíceis ou resolver problemas complexos. Então, não é somente pela parte cognitiva 

que somos agentes de transformação, mas também no campo social e emocional. 

Temos um papel muito importante na sala de aula. 

PROFESSORA K.: A minha resposta também é sim. Eu acredito muito na educação. 

Nós temos muita influência na vida dos alunos quando eles estão dispostos a nos 

ouvir e isso é muito bom, é o que me impulsiona a continuar nessa jornada, eu 

realmente acredito nessa missão. Entretanto estou aprendendo a lidar com uma 

frustração interna, quando vejo algum aluno meu que tomou um direcionamento na 
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vida que não é muito bom, isso me toca muito, inclusive, quando você colocou a 

música no início da entrevista, fiquei emocionada quando a cantora falou que não 

podemos mudar o outro, e fiquei refletindo sobre isso, sobre a importância de me 

conhecer e me curar para poder ajudar o outro. Enfim, percebo que estamos ali para 

poder transformar e influenciar vidas e isso nos faz ter uma responsabilidade muito 

grande. Também sou diretora em uma escola de Ensino Médio, e todos os dias temos 

que lidar com as escolhas que nossos alunos fazem, desde aquele que se tornou um 

advogado (o que nos deixa muito feliz) até aquele que cometeu suicídio (o que nos 

deixa muito frustrados e com a sensação de que poderíamos ter feito mais). 

PROFESSORA J.: Eu acredito também que realmente nós somos agentes 

transformadores, mesmo naqueles momentos que damos uma bronca ou ficamos 

bravas em sala de aula, pois através da nossa fala, desses momentos de conversa, a 

criança pode mudar a forma de pensar e de agir.  

PESQUISADORA: Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, ou acrescentar algo 

na sua fala? Todas falaram? (todas concordam). Então, após a fala de todas e 

possível concluirmos que: “sim, somos agentes de transformação na sala de aula”, 

podemos colocar assim? 

(todas concordam) 

PESQUISADORA: Podemos passar para segunda pergunta? A segunda pergunta é: 

quais são os fatores externos que nos impedem de colocarmos em prática a educação 

que acreditamos? 

PROFESSORA K.F.: O sistema do qual vivemos, me sinto sufocada por ele. Você tem 

metas e cronogramas para cumprir e muitas vezes não consegue colocar em prática 

tudo aquilo que gostaria de ter feito, assim muitas vezes o trabalho parece ter ficado 

pela metade, isso é muito frustrante. Precisamos fazer uma revolução na educação 

para mudar esse sistema que não leva em consideração o aluno e nem o coloca como 

centro do processo de ensino aprendizagem. No papel é tudo muito lindo, mas na 

prática não vemos isso acontecer. Esse sistema peca muito por isso. Temos leis, 

pareceres e currículos maravilhosos, porém não conversam com a prática. 

PROFESSORA C.: Concordo com você. O Brasil é um país que possui o maior 

número de políticas públicas voltadas para a educação e ouso dizer que são as 

melhores do mundo. Mas o problema não é somente o sistema capitalista, e sim o fato 

dessas Bases não estarem de acordo com a nossa realidade. Eu acabei de ler um 

livro que chama A corrosão do Caráter, e ele explica exatamente isso, que a educação 
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se tornou um sistema que forma pessoas apenas para o mercado de trabalho e isso 

se tornou comum. Até o nono ano é trabalhado com os alunos todas essas questões 

socioemocionais, entretanto quando ele chega no Ensino Médio, o foco vai todo para 

os vestibulares e para o mercado de trabalho. Nesse momento, em que o aluno teria 

mais maturidade para discutir todas essas questões que estamos refletindo, as 

disciplinas que promovem essas discussões são deixadas de lado e tidas como 

menos importantes.  

PROFESSORA A.: Eu queria aproveitar na fala da professora C. e comentar, que o 

problema desses currículos está na falha de comunicação. A teoria e a prática não 

conversam, podemos falar da BNCC, que preza a formação integral do aluno, mas na 

prática não é o que acontece. Penso que essas concepções pedagógicas precisam 

ser repensadas. O sistema de formação dos professores também é uma problemática, 

estamos carentes de formações e capacitações para lidar com todos essas questões 

aqui levantadas. Os valores ficaram para trás, assim como a importância da família. 

Não se fala mais de empatia e de respeito, apenas da formação de um indivíduo que 

consiga entrar para o mercado de trabalho. 

PROFESSORA C.: Outra questão que podemos falar é sobre a competitividade que 

é estimulada nesse tipo de educação, onde todos competem para se sobressair no 

trabalho, isso também acontece na nossa escola, podemos falar sobre as datas 

comemorativas e a competição que acontece entre os professores para “mostrar” 

trabalho para os pais, isso me deixa muito chateada e brava. Volto citar o livro que 

estou lendo, a Corrosão do Caráter, o autor dá esse título para o livro exatamente por 

isso, ele retrata que essa competição desenfreada corrói o caráter das pessoas e ela 

é estimulada nesse sistema de educação mercadológico. Isso me faz lembrar de uma 

professora que tive no meu curso de Magistério, que falava que a educação é uma 

parte da engrenagem. Na época não consegui entender direito o que ela queria dizer 

com isso. Hoje entendo que a educação é uma engrenagem que mantêm a máquina 

rodando, infelizmente ela é uma engrenagem bem pequena. Acredito que ela deveria 

ser muito maior, para não nos tornarmos apenas uma máquina de lucro. 

PROFESSORA K.: E completando a sua fala Professora C., acredito que está em falta 

a ética profissional. Me lembrei da Finlândia, apesar de também estarem em um 

sistema capitalista, a educação deles é um sucesso no mundo todo, pois eles prezam 

muito a ética. Por isso que eu acredito que seja um projeto muito maior manter a 

educação brasileira nesse nível que está, pois não é interessante para esse governo 
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que temos que os indivíduos sejam críticos, reflexivos e participativos das decisões 

políticas. Basta olharmos para como está a educação no ensino superior, o descaso 

pela ciência e a desvalorização dos estudantes de mestrado e doutorado. A pandemia 

veio para escancarar de vez essa realidade.  

PROFESSORA E.: Eu concordo com o que todas vocês falaram, e gostaria de 

completar falando que muitas vezes me sinto sozinha nesse processo de ensino 

aprendizagem, sinto falta do apoio da família, dependemos disso também para que 

nosso trabalho dê frutos. Muitas vezes desenvolvemos trabalhos incríveis na sala de 

aula, mas a família nos impede muito não dando seguimento ou simplesmente 

ignorando os filhos.  Outra coisa que não concordo com o nosso sistema é ter que 

atribuir notas para as crianças do primeiro ano do ensino fundamental, pra mim isso 

não faz o menor sentido. Que nota dar para uma criança que está se desenvolvendo, 

que está começando a entrar em contato com os estudos? Nosso método de avaliar 

também é muito arcaico. 

PROFESSORA K.: Só nomeando esses agentes externos, penso que as questões 

sociais afetam muito em colocarmos em prática a educação que acreditamos. Eu vejo 

nitidamente isso, quando um aluno chega na escola e me fala que está com frio ou 

com fome. E parece que isso tem se agravado mais ainda, principalmente após a 

pandemia. Tenho arrecado peças de roupas para doar para essas crianças, essa 

situação me parte o coração. Como que uma criança pode aprender passando frio ou 

fome? Então as questões sociais também são um impeditivo fortíssimo nesse 

processo. 

PROFESSORA J.: Eu também acredito que são vários os fatores que nos impedem 

colocar em prática a educação que acreditamos, vão desde fatores econômicos, 

sociais e psicológicos até a formação do professor. Sou professora em uma rede 

particular, e percebo nitidamente essa questão trazida pela professora K., os estudos 

fluíram muito bem na pandemia para os alunos da rede particular devido a facilidade 

de acesso que tinham, em contra partida, os meus alunos da rede municipal não 

conseguiam progredir pois não tinham como acessar os conteúdos, por esse fato, 

tivemos que nos desdobrar pensando em vários métodos para atingir esses alunos 

das camadas mais pobres.  

PESQUISADORA: Então, após a exposição de todo o grupo, podemos concluir que 

os fatores externos que nos impedem de colocarmos em prática a educação que 

acreditamos estão relacionados ao sistema de ensino que muitas vezes preza uma 
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educação voltada para o mercado de trabalho, à família que muitas vezes está 

ausente ou não consegue estar presente devido as dificuldades de acesso, as 

questões sociais e psicológicas dos alunos e a falta de formação e capacitação dos 

professores. Todas concordam? Esqueci algum fator? 

(todas concordam) 

PESQUISADORA: Bom, então vamos partir para a última pergunta de nosso encontro: 

Quais são os fatores internos que nos impedem de colocarmos em prática a educação 

que acreditamos? 

PROFESSORA K.: Com certeza as minhas condições físicas e psicológicas por lidar 

com todas essas questões abordadas aqui, muitas vezes me sinto desgastada e sem 

forças para continuar, tenho a sensação de estar nadando contra a maré, devido a 

sobrecarga de trabalho e a dificuldade de conseguir dar conta de tudo. Também penso 

que as minhas condições econômicas, pois gostaria muito de estar fazendo cursos 

para me capacitar mais e poder lidar com todas essas questões, entretanto estamos 

passando por um momento de crise muito forte, e para que possa fazer algo, preciso 

deixar de pagar alguma conta. 

PROFESSORA K.F.: Concordo com você, é um desafio mesmo. Também me sinto 

assim, sobrecarregada. 

PROFESSORA E.: Eu sou uma pessoa que tem medo de não dar conta sabe? Fico o 

tempo todo pensando que preciso dar um conteúdo. Queria ser mais livre, trabalhar 

conforme o andar da minha sala, pois acredito que cada professor sabe o melhor 

método para aplicar com os seus alunos. Percebo que dentro da sala de aula, para 

não afetar nosso trabalho, temos que nos silenciar, mas nem sempre é fácil, não é 

todo dia que conseguimos ser um professor exemplar, pois temos nossos problemas 

também ou muitas vezes nos afetamos com os problemas trazidos pelos alunos. 

PROFESSORA J.: Também penso muito nos meus fatores físicos, como dou aulas 

em duas escolas, quando termino um período estou exausta, mas preciso reunir 

forças para ir para a outra escola e começar tudo de novo. Infelizmente nossa questão 

financeira faz com que tenhamos que trabalhar mais. Com todas essas dificuldades, 

parece que após a pandemia não estou sabendo mais como trabalhar ou como lidar 

com todas essas questões, me sinto muito cansada. 

PROFESSORA A.: Sim, esses fatores psicológicos pesam muito mesmo, 

principalmente no momento que estamos vivendo. Mas acredito que a prioridade seja 

investir em formação, não ficar esperando o sistema. Elencar prioridade. Sinto essa 
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dificuldade. Mas penso que devemos correr atrás, ter uma vida intelectual, estudar 

outros pensadores. Entretanto, vejo uma falta de organização de tempo, pra que isso 

seja colocado em prática. 

PROFESSORA C.: A Professora A. falou algo que concordo muito, eu sinto muita 

dificuldade em me organizar e dar prioridade nos estudos, organizar meu tempo. Mas 

acredito que a formação continuada é algo muito importante, é a nossa base. 

Entretanto, a maior dificuldade pra mim hoje, em colocar a educação que acredito em 

prática é o fato de deixar meu aluno ser o centro da aprendizagem. Falei muito sobre 

isso hoje aqui, mas tenho muita dificuldade. Fico refletindo na minha formação e na 

maneira como aprendi. Meus professores sempre foram o centro da aprendizagem, e 

durante muito tempo usei esses professores como ponto de referência. Por isso que 

a formação continuada é a base, pois através dela vamos conhecendo as diferentes 

maneiras de acessar nossos alunos. Estou gostando muito dessa experiência hoje, 

de ouvir o outro, eu acredito que essa seja a maneira da aprendermos melhor, 

somente a teoria é muito pouco. Quantas vezes nos é oferecido um curso sobre, sei 

lá, autismo. Bacana, acho super necessário conhecermos a teoria, mas acredito que 

ouvir um professor que trabalha com isso na prática traga muito mais conhecimento. 

A experiência do outro é muito valiosa. Por isso bato na tecla de que nossos alunos 

precisam ter mais momentos de protagonismo dentro da sala de aula. E por tudo isso 

que acredito ser uma grande cilada massificar o ensino, ou seja, todos fazerem da 

mesma forma, eu concordo com a fala da Professora E., cada professor sabe o melhor 

método para aplicar com os seus alunos, porque ele sabe o que vai funcionar naquele 

momento. 

PROFESSORA K.F.: E completando a sua fala, essa questão de massificar o método 

de ensino também me incomoda muito. Acredito que cada um sabe qual o melhor 

método para ensinar seus alunos, ou o método que funciona ou que me sinto mais 

confortável. Outra coisa que gostaria de completar é sobre a formação continuada dos 

professores, sabemos que existem muitos cursos, mas que também os melhores 

cursos muitas vezes são os mais caros, nesse sentido concordo com a fala da 

Professora K., muitas vezes as nossas questões financeiras são um impeditivo, pois 

não conseguimos nos manter sempre atualizadas. Também sinto falta de cursos mais 

práticos, assim como disse a Professora C., precisamos de formação práticas, com 

vivências reais, pois estou cansada de cursos teóricos que não são condizentes com 

a nossa realidade dentro da sala de aula. Outro fator que impede que eu coloque a 
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educação que acredito em prática, é o fato de me sentir muito aprisionada, não temos 

tempo para criar, ou nos aprofundar mais em um assunto. Quantas vezes percebo 

que a minha aula está fluindo muito bem, com todos os alunos muito interessados, 

quantas vezes tenho vontade de ficar dias trabalhando aquele conteúdo, mas devido 

a um cronograma que temos que cumprir, tenho que parar e dar seguimento. Isso me 

frusta muito. 

PESQUISADORA: Muito bom ouvir cada uma de vocês. Acho que podemos concluir 

que os fatores internos que nos impedem de colocarmos em prática a educação que 

acreditamos são: questões físicas, econômicas e psicológicas; a competição dentro 

da sala de aula e comparação do trabalho e o quanto isso afeta o meu trabalho; a 

pressão em terminar os conteúdos e como isso nos aprisiona; a dificuldade de acesso 

aos cursos de qualidade e que ofereçam práticas e momentos de compartilhar entre 

os pares; e a dificuldade de deixar os alunos serem o centro do processo de ensino 

aprendizagem. Todas concordam? Listei todos os fatores? 

(todas concordam) 

PESQUISADORA: Muito bem, chegamos ao final da nossa entrevista e gostaria de 

agradecer a presença de cada uma de vocês. Gostaria de dizer também que esse 

momento foi muito rico e de muito aprendizado para mim. Trago uma frase do 

educador Paulo Freire que sintetiza tudo que fizemos aqui hoje: “A gente se forma 

como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática”. Meu muito 

obrigada a cada uma de vocês e possamos ter uma linda jornada no campo da 

educação e da vida. 

(Ao final, todas as professoras presentes agradecem a oportunidade de estarem 

presentes, se despedem e a reunião é encerrada). 
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