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RESUMO 

 

O presente estudo investiga a importância da educação continuada na formação de 
docentes, com ênfase na atuação das instituições escolares nesse processo. A 
formação inicial dos professores, muitas vezes, não abrange todas as necessidades 
do exercício da profissão docente, tornando necessária e fundamental a continuidade 
de atualização e formação constante tanto em conteúdos específicos das matérias de 
ensino, quanto em metodologias pedagógicas. A questão básica, para o estudo 
expressa pela indagação de qual o papel das instituições escolares (escolas e/ou 
redes) na formação continuada de docentes?  O objetivo geral do trabalho é contribuir 
para a ampliação do conhecimento dos aspectos institucionais na práticas de 
educação continuada. Para tanto, elegemos o delineamento de pesquisa exploratória. 
Entendemos, no caso, esse delineamento de pesquisa como adequado para a 
produção de subsídios para o incremento de programas de formação continuada de 
docentes, tanto no âmbito educacional geral quanto no desenvolvimento regional. 
Como recorte de pesquisa, o corpus do estudo se constitui de dados documentais 
referentes ao Programa de Formação Continuada (PFC) de docentes do Centro Paula 
Souza (CPS) em escolas técnicas (ETECs) que ministram o ensino técnico integrado 
ao ensino médio, de uma região que tem como Franca-SP a cidade principal e 
abrange sete cidades localizadas no chamado Nordeste Paulista. Questões centrais 
incluem o equilíbrio entre formação em conteúdo e métodos de ensino, a quantidade 
e qualidade das capacitações oferecidas, os índices de participação e as formas de 
incentivar a inserção dos professores nos programas de formação continuada. Como 
objetivos específicos foram propostos: (i) a descrição dos fundamentos e dos 
principais traços que caracterizam tal programa; (ii) identificação de relações entre o 
PFC e a carreira docente; (iii) identificação dos tipos de capacitações disponibilizadas 
quer em termos de quantidade quer da natureza de conteúdos; (iv) relações entre o 
oferecimento de capacitações e a participação dos docentes´. Com base em uma 
revisão bibliográfica foi construído um referencial teórico que contextualiza a formação 
continuada no âmbito da Educação Profissional e do Ensino Técnico, discutindo sua 
evolução histórica e sua feição atual no Brasil. Através de pesquisa documental, foram 
obtidos dados do CPS como a estruturação do programa de educação continuada, os 
princípios orientadores dos programas, os estímulos institucionais à participação dos 
docentes e as diversas formas de capacitação oferecidas, como cursos, seminários e 
oficinas. Focando em uma região específica do Nordeste Paulista, também por 
pesquisa documental, foram obtidos dados referentes às qualificações e a respectiva 
participação de docentes de ETECs de sete cidades da região, sendo Franca a 
principal. A análise abrange dados considerando, como espaço temporal, os últimos 
cinco anos. Os resultados revelam um Programa de Formação Continuada bem 
abrangente, estruturado e consistente. Destaca-se por disponibilizar capacitações não 
só em quantidade, mas em variedade de áreas de abrangência. Considerando que 
nem todas as áreas de atuação docente tenham sido contempladas, pode-se dizer 
que é bastante significativa a quantidade de docentes que participam das 
capacitações, nas unidades escolares estudadas. Enfim, pode-se dizer que os dados 
coletados, podem ser utilizados como subsídios para o desenvolvimento e 
aprimoramento dos programas de formação continuada, sobretudo em nível regional; 
e também que a escolha do PFC do Centro Paula Souza e das ETECs cidades 
estudadas foi adequada para, ainda que com dados parciais, contribuir para uma 



 
 

compreensão um pouco mais ampliada da responsabilidade das instituições nos 
processos de Educação Continuada.  

Palavras-Chave: Educação profissional, Ensino técnico, Capacitações docentes, 
ETECs da Região de Franca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study investigates the importance of continuing education in teacher 
training, with emphasis on the role of school institutions in this process. The initial 
training of teachers often does not cover all the needs of the teaching profession, 
making it necessary and fundamental to continue updating and constant training both 
in specific contents of teaching subjects and in pedagogical methodologies. The basic 
question, for the study, is expressed by the question of what is the role of school 
institutions (schools and/or networks) in the continuing education of teachers? The 
general objective of this work is to contribute to the expansion of knowledge of 
institutional aspects in continuing education practices. To this end, we chose the 
exploratory research design. In this case, we understand this research design as 
adequate for the production of subsidies for the increase of continuing education 
programs for teachers, both in the general educational sphere and in regional 
development. As a research clipping, the corpus of the study consists of documentary 
data referring to the Continuing Education Program (PFC) of teachers of the Paula 
Souza Center (CPS) in technical schools (ETECs) that provide technical education 
integrated to high school, in a region that has Franca-SP as the main city and covers 
seven cities located in the so-called Northeast of São Paulo. Central issues include the 
balance between training in content and teaching methods, the quantity and quality of 
training offered, participation rates and ways to encourage the inclusion of teachers in 
continuing education programs. The specific objectives were: (i) the description of the 
fundamentals and main features that characterize this program; (ii) identification of 
relationships between the PFC and the teaching career; (iii) identification of the types 
of training available, both in terms of quantity and nature of content; (iv) relations 
between the provision of training and the participation of teachers. Based on a literature 
review, a theoretical framework was built that contextualizes continuing education in 
the scope of Professional Education and Technical Education, discussing its historical 
evolution and its current feature in Brazil. Through documentary research, data were 
obtained from the CPS, such as the structuring of the continuing education program, 
the guiding principles of the programs, the institutional stimuli for the participation of 
teachers and the various forms of training offered, such as courses, seminars and 
workshops. Focusing on a specific region of the Northeast of São Paulo, also through 
documentary research, data were obtained regarding the qualifications and the 
respective participation of teachers from ETECs in seven cities in the region, with 
Franca being the main one. The analysis covers data considering, as a time frame, the 
last five years. The results reveal a well-comprehensive, structured and consistent 
Continuing Education Program. It stands out for providing training not only in quantity, 
but in a variety of areas of coverage. Considering that not all areas of teaching activity 
have been covered, it can be said that the number of teachers who participate in the 
training in the school units studied is quite significant. Finally, it can be said that the 
data collected can be used as subsidies for the development and improvement of 
continuing education programs, especially at the regional level; and also that the 
choice of the PFC of the Paula Souza Center and the ETECs studied was adequate 
to, even with partial data, contribute to a slightly broader understanding of the 
responsibility of institutions in the processes of Continuing Education. 

Key words: Vocational education, Technical education, Teacher training, ETECs of the 
Franca Region 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir da segunda metade do século XX, foram notórias grandes 

transformações nas diversas esferas da vida da humanidade. A grande ampliação e 

diversificação do conhecimento humano, o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, sobretudo com o aparecimento da informática e da internet, as novas 

formas de produção de bens e serviços e as consequentes transformações do mundo 

do trabalho, e as novas demandas para o plano educacional, trazem consequências 

significativas para o desempenho das mais diversas profissões, notadamente aquelas 

cuja formação ocorre em nível superior. 

 A formação inicial nos cursos superiores torna-se cada vez mais 

insuficiente para uma formação completa, demandando, pois, processos de educação 

continuada. Inclui-se aí o exercício da profissão docente, em todos os seus níveis e 

em todas as suas modalidades.  

Assim, o estudo da Educação Continuada de Docentes constitui uma 

temática bem ampla que abrange, por exemplo, as necessidades do docente 

enquanto profissional, as especificidades da área de atuação, os esforços do docente 

em busca de complementações e atualizações e o papel das instituições escolares 

nos processos de formação continuada.  

As necessidades do docente, enquanto profissional, são representadas 

tanto pelos aspectos referentes ao conteúdo das matérias que lecionam, quanto aos 

de natureza pedagógica.  

As especificidades da área de atuação envolvem tanto as características 

do nível e modalidade do ensino quanto das relações da vida escolar e comunitária, 

em que operam vários ingredientes da formação no trabalho.  

Os esforços do docente quanto à sua própria formação continuada 

incluem não somente a busca de atualizações e complementações, mas também a 

competência para gerenciar esta sua formação.  

O papel das instituições inclui a responsabilidade institucional, tanto por 

imperativos legais quanto por necessidade de resultados desejados, tanto no âmbito 

restrito das unidades e redes escolares, quanto no plano social mais amplo. ´Via de 
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regra, por recomendação ou imposição legal, a atuação das instituições se constitui 

no estabelecimento de Programas de Educação Continuada dos docentes. Existe 

também a expectativa de que, ao reconhecer a importância da formação continuada 

no desenvolvimento profissional dos docentes, as escolas reforçam seu compromisso 

com a educação e valorizam o trabalho desses profissionais. Isso pode resultar em 

um ambiente mais motivador e engajador para os professores, refletindo 

positivamente em sua dedicação ao ensino.  

 É neste aspecto institucional que reside o foco principal do presente 

trabalho. Deve-se considerar que estudos a esse respeito são pouco conhecidos pois 

dependem de dados dos programas, que nem sempre são divulgados por parte das 

instituições de ensino.  Daí uma das motivações para a realização deste trabalho com 

a atenção principal voltada para o papel institucional na formação continuada de 

docentes. Essa motivação para tal escolha é acrescida pela nossa vida profissional 

vivida, no momento, no magistério em uma instituição em que se verifica um Programa 

de Educação Continuada, abrangente e estruturado, destinado à capacitação e ao 

aperfeiçoamento da atuação de seus docentes. Trata-se da instituição Centro de 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CPS), órgão de natureza pública do 

Estado de São Paulo, constituído por uma rede de ensino médio (ETECs) e uma de 

ensino superior (FATECs), com unidades escolares em cidades de diversas regiões 

do Estado de São Paulo.  

Considerando dois fatores: (i) o número ainda reduzido de estudos 

disponíveis sobre a educação continuada, sobretudo quanto ao seu aspecto 

institucional, e (ii) a possibilidade da diversidade de tipos e modos de atuação das 

instituições na educação continuada, propusemo-nos, nesse estudo, a realizar uma 

pesquisa exploratória quanto aos objetivos, procurando identificar aspectos 

relevantes, como subsídio, para ajudar responder a uma questão básica: Quais 

parâmetros podem ser formulados, no âmbito das instituições, para assegurar a 

eficácia dos Programas de Educação Continuada? No bojo desta questão maior, 

incluem-se questões decorrentes, como por exemplo:  qual deve ser o equilíbrio ao 

contemplar aspectos da formação na área de conteúdo e na área pedagógica? Qual 

a quantidade de elementos de capacitação deve ser oferecida, considerando o 

número de docentes e as especificidades de uma escola, ou rede de escolas? Qual 

deve ser a natureza da estimulação para os decentes compromissarem-se 
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efetivamente com os programas? Dada a amplitude de questões como essas, seu 

estudo tem que ser feito particularizadamente quanto aos seus aspectos, por projetos 

com focos bem delimitados. Para o presente caso, o foco foi dado no Programa de 

Educação Continuada de Docentes, desenvolvido pelo Centro Paula Souza, tendo 

como objetivo geral contribuir para ampliar a compreensão dos aspectos institucionais 

nas práticas de educação continuada e, como específicos 1-Descrever os 

fundamentos e os principais traços que caracterizam o Programa de Formação 

Continuada (PFC) de docentes da instituição; 2- Identificar relações entre o PFC e a 

carreira docente; 3- Identificar tipos de capacitações disponibilizadas, tanto em termos 

de quantidade quanto na natureza dos conteúdos; e, 4- Descrever relações entre 

oferecimento de capacitações e a participação de docentes. 

Para tanto, foi proposto um percurso metodológico caracterizado pela 

chamada Pesquisa Exploratória. Como se sabe, as pesquisas exploratórias se 

destinam principalmente a proporcionar maior familiaridade com o problema, 

aprimoramento de ideias, descoberta de intuições e até construir hipóteses. Busca 

explorar novas áreas de conhecimento e descobrir aspectos pouco ou não explorados 

anteriormente. Não se preocupa em formular conclusões definitivas, mas sim gerar 

hipóteses, questões e insights que possam orientar investigações futuras. Ela permite 

identificar lacunas no conhecimento existente e direcionar novas pesquisas. 

Entendemos esse delineamento de pesquisa, no presente caso, como adequado para 

a produção de subsídios para o incremento de programas de formação continuada de 

docentes, tanto no âmbito educacional geral quanto no desenvolvimento regional. . 

Assim, foi projetada para ampliar o entendimento sobre o tema em questão, buscando 

uma compreensão mais abrangente das dinâmicas envolvidas na formação 

continuada de professores. 

Quanto às técnicas foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e a pesquisa 

documental.  

A construção do referencial teórico, realizada através de pesquisa 

bibliográfica, contemplou o pensamento de autores clássicos contemporâneos, como 

Tardif, Perrenould, Nóvoa, Freire, Imberón, complementada também com  diverrsos 

outros estudos,  procurando apresentar os aspectos mais relevantes da temática em 

que se enquadra a formação continuada de docentes. No caso, tratando-se ensino 
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técnico, foi importante considerar aspectos teorizados sobre a Educação Profissional, 

tema no qual se enquadra o Ensino Técnico e, no seu exercício, a presença da 

educação Continuada do docente. 

Como recorte de pesquisa, o corpus de nosso estudo se constitui de 

dados de várias fontes documentais (listadas no APÊNDICE A) referentes ao 

Programa de Formação Continuada de docentes do CEETPS e de ETECs que 

ministram o ensino técnico integrado ao ensino médio, de uma região que tem como 

Franca-SP a cidade principal e abrange Batatais, Igarapava, Ituverava, Miguelópolis, 

Orlândia e São Joaquim da Barra, cidades localizadas no chamado Nordeste Paulista.  

O conjunto de dados abrange, de um lado, os que se referem aos 

princípios norteadores e à organização dos programas de formação continuada do 

CEETPS, aos estímulos à participação nesses programas, contidos nas normas de 

organização da carreira docente (promoção e progressão). De outro lado, os dados 

das capacitações (cursos, seminários, palestras, eventos, treinamentos, oficinas) 

oferecidas pela instituição aos professores das escolas técnicas; e da participação dos 

docentes nessas capacitações. 

Em decorrência, o trabalho foi estruturado, depois da Introdução, com o 

n. 2, um capítulo tratando da Educação Profissional e do Ensino Técnico, 

considerando sobretudo alguns aspectos históricos da trajetória até a chegar à 

caracterização atual no Brasil. No capítulo seguinte (3), considera-se à docência no 

Ensino Técnico e as necessidades de formação continuada. Em diante, apresenta-se 

o capítulo 4, com os dados empíricos da formação continuada no CEETPS e, em 

seguida, a análise dos dados referentes às capacitações oferecidas e a participação 

de docentes. 
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2 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E ENSINO TÉCNICO 

A educação profissional no Brasil evoluiu consideravelmente ao longo da 

história, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento econômico e 

social do país. Desde os tempos coloniais, quando enfrentava desafios como 

discriminação racial e o desprezo pelas atividades manuais, até os dias de hoje, 

passou por mudanças importantes. 

A evolução da educação profissional no Brasil também abrange o Ensino 

técnico integrado ao ensino médio, uma mudança crucial que ocorreu em 1909. 

Anteriormente, a educação técnica muitas vezes era vista como separada e distinta 

do ensino médio, o que limitava o acesso dos alunos a oportunidades de formação 

profissional. À medida que o país reconhecia a importância de fornecer habilidades 

técnicas desde cedo, houve uma transição para um modelo integrado, onde os alunos 

têm a oportunidade de cursar disciplinas técnicas em conjunto com o currículo regular 

do ensino médio. O Foco principal é preparar os estudantes para ingressar no 

mercado de trabalho com habilidades práticas. Essa integração foi significativa na 

evolução da educação profissional no Brasil, pois visa a oferecer uma formação 

alinhada com as demandas do mercado. 

Santos (2016) discute como a escravidão influenciou a formação da 

força de trabalho no Brasil colonial. A associação entre trabalhos manuais e 

escravidão levou os homens livres a evitarem essas ocupações, e a falta de 

desenvolvimento de empresas artesanais comparada à Europa também limitou a 

aprendizagem profissional. As empresas artesanais brasileiras, com o apoio das 

autoridades locais, excluíam negros e mulatos, refletindo a discriminação racial da 

época. A Irmandade São José, por exemplo, proibia a entrada de mulatos, mouros, 

judeus e mulheres dessas origens. 

A relação entre trabalho escravo e atividades de pessoas livres moldou 

a economia colonial, voltada para a exportação agrícola. Diversas indústrias foram 

fechadas no século XVIII por ordens reais, prejudicando o desenvolvimento da 

educação profissional. A chegada de D. João VI em 1808 marcou uma nova era, com 

a abertura de fábricas e a introdução de aprendizagens obrigatórias para órfãos e 

desfavorecidos. O Colégio das Fábricas, fundado em 1809, foi um marco na educação 
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profissional e serviu de modelo para outras instituições. Com a proclamação do 

Império em 1822, o ensino industrial continuou a evoluir, embora ainda houvesse 

discriminação. A Constituição de 1824 não tratou diretamente do ensino profissional, 

mas influenciou sua estrutura futura. 

Em 1826, o Projeto de Lei sobre a Instrução Pública buscou organizar o 

ensino em quatro níveis, incentivando a educação de meninas em costura e bordado 

e meninos em desenho. Sociedades civis, como a Sociedade Propagadora de Belas 

Artes, desempenharam um papel importante na formação profissional, recebendo 

apoio governamental e sendo lideradas por membros influentes da sociedade. Os 

Liceus de Artes e Ofícios, estabelecidos no Rio de Janeiro e São Paulo, ofereciam 

educação técnica gratuita, mas inicialmente enfrentaram dificuldades financeiras. A 

partir da República, receberam mais apoio estatal, evidenciando a relação entre o 

ensino privado e o financiamento público. 

Com a Proclamação da República em 1889, os salesianos introduziram 

uma nova abordagem no ensino profissional, ligando-o a valores morais. Houve uma 

pressão crescente pela industrialização do Brasil, refletida em medidas educacionais 

como o Decreto 7.566 de 1909, que criou 19 Escolas de Aprendizes e Artífices para 

oferecer ensino profissional primário gratuito. Estas escolas enfrentaram muitos 

desafios iniciais, como evasão alta e falta de recursos adequados, mas o modelo 

evoluiu, culminando na rede de Escolas Técnicas do país. Nos anos 30, com a 

Revolução de 1930, o Brasil intensificou sua industrialização, exigindo novas 

estratégias de formação de mão de obra. 

O ensino industrial se dividiu entre o SENAI, criado pelo governo Vargas 

e a Confederação Nacional da Indústria, e o sistema oficial de ensino industrial. A Lei 

de Diretrizes e Bases de 1961 trouxe inovações, permitindo equivalência entre os 

sistemas de ensino, mas a dualidade persistiu. Nos anos 70, o governo militar 

promoveu a habilitação profissional compulsória, que falhou em alcançar seus 

objetivos devido à resistência empresarial e falta de recursos. A redemocratização nos 

anos 80 e 90 trouxe debates sobre a educação, resultando na LDB de 1996, que 

estabeleceu o ensino médio como etapa final da educação básica, integrando a 

formação técnica. Apesar de avanços, a dualidade entre ensino profissional e 

secundário ainda persiste. 
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No século XXI, a educação profissional continua a se adaptar para 

atender às demandas da indústria, buscando alinhar a formação com a complexidade 

tecnológica do mercado de trabalho atual. 

No estudo do Direito Trabalhista, a formação técnico-profissional é um 

tema importante, discutido por especialistas como Vidotti (2005). Vidotti explora os 

conceitos de "profissão", "formação profissional" e "formação técnico-profissional" 

para garantir clareza na pesquisa jurídica. Ele define "profissão" como uma atividade 

especializada contínua, e "formação profissional" como o processo de capacitação de 

uma pessoa para exercer uma profissão, combinando conhecimentos teóricos e 

práticos. Vidotti destaca a evolução histórica da formação profissional desde a Baixa 

Idade Média, quando as corporações de ofício regulavam a aprendizagem, até a 

Revolução Industrial, que trouxe significativas mudanças tecnológicas e na 

organização do trabalho. 

No Brasil, a formação técnico-profissional enfrentou desafios 

particulares, como a estigmatização das atividades manuais e o baixo índice de 

industrialização. Iniciativas para promover a formação técnica surgiram no século XIX, 

como a fundação de institutos por D. Pedro II, mas a aprendizagem ainda era vista 

como destinada às classes sociais mais baixas. Com a Proclamação da República e 

durante o governo Vargas, houve avanços na educação profissional, incluindo a 

criação do Sistema "S" em 1942. A legislação educacional passou por ajustes para 

integrar a formação técnico-profissional ao ensino formal, visando preparar a força de 

trabalho para as demandas do mercado. A educação profissional no Brasil é integrada 

à educação regular e ao trabalho, visando ao desenvolvimento contínuo das 

habilidades produtivas.  

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) classifica os cursos da 

educação profissional e tecnológica (EPT) previstos na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) como Formação Inicial e continuada ou Qualificação 

profissional, Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Educação. Para uma 

compreensão visual dessas classificações a imagem abaixo ilustra as classificações 

juntamente com a legislação pertinente: 
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Figura1: Educação Profissional e Tecnológica 

 

        Fonte: Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

 

A educação profissional é acessível a todos, desde alunos do ensino 

fundamental até trabalhadores em geral, e pode ocorrer em instituições 

especializadas ou no local de trabalho. Os cursos são divididos em três níveis: básico, 

técnico e tecnológico. O nível básico não exige escolaridade prévia e foca na 

qualificação e atualização dos trabalhadores. As instituições devem oferecer cursos 

abertos a todos os alunos e trabalhadores, independentemente do nível de 

escolaridade, conferindo um certificado de qualificação profissional ao final. 

A história do ensino técnico no Brasil é marcada por uma série de marcos 

legislativos e políticas públicas que buscaram fortalecer e expandir esse campo 

educacional. Desde o início do século XX até os dias atuais, diversas medidas foram 

implementadas visando aprimorar a formação técnica e tecnológica dos brasileiros, 

acompanhando as demandas do mercado de trabalho e contribuindo para o 

desenvolvimento socioeconômico do país. 

Em 1909, o presidente Nilo Peçanha assinou o Decreto nº 7.566, 

estabelecendo as primeiras 19 "Escolas de Aprendizes e Artífices", inaugurando assim 

um novo capítulo na educação brasileira. Essas escolas tinham como objetivo 

oferecer formação técnica básica para jovens, preparando-os para ingressar no 

mercado de trabalho. 
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Ao longo das décadas seguintes, novas legislações foram promulgadas, 

ampliando e aprimorando o ensino técnico no país. Em 1927, o Decreto nº 5.241 

tornou obrigatório o ensino técnico nas escolas primárias subvencionadas ou 

mantidas pela União, destacando a importância do preparo técnico desde os primeiros 

anos de escolaridade. 

A Constituição Federal de 1937, durante o governo de Getúlio Vargas, 

dedicou atenção especial ao ensino técnico e industrial, enfatizando o papel do Estado 

na sua promoção e incentivando a criação de escolas de aprendizes por parte das 

indústrias e sindicatos. A Lei nº 378, de 1937, transformou as escolas de aprendizes 

e artífices em liceus industriais, visando a disseminação nacional do ensino técnico 

em diversos ramos. 

O ano de 1942 marcou importantes avanços na legislação educacional, 

com a promulgação do Decreto-Lei nº 4.073, conhecido como Lei Orgânica do Ensino 

Industrial, que estabeleceu os dois ciclos do ensino industrial: básico e técnico. Além 

disso, foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), com o 

objetivo de oferecer formação técnica de qualidade para os trabalhadores da indústria. 

Na década de 1940, outras iniciativas foram implementadas, como a 

criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), ampliando o alcance do ensino técnico 

para diferentes setores da economia. 

Nos anos seguintes, diversas leis e decretos foram promulgados, 

reformulando e atualizando o sistema de ensino técnico no país. Destacam-se a Lei 

nº 4.024/61, que permitiu o acesso de concluintes de cursos técnicos ao ensino 

superior, e a Lei nº 5.692/71, que estabeleceu a obrigatoriedade da formação técnica 

no ensino médio. 

Ao longo das últimas décadas, o Brasil tem continuado a investir na 

expansão e melhoria do ensino técnico, com a criação de novas diretrizes curriculares, 

incentivos fiscais para treinamento técnico pelas empresas e a introdução de cursos 

superiores voltados à formação de tecnólogos. 

O ensino técnico no Brasil sempre buscou uma formação mais reduzida 

e prática e direcionada para o mercado de trabalho. Ao longo dos anos o ensino 
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técnico contribuiu para o desenvolvimento de profissionais e os capacitou para 

assumir diversas funções em setores diversos da economia brasileira. Neste capítulo, 

iremos explorar aspectos importantes que definem o ensino técnico e legislações 

relevantes que o norteiam. 

A partir de 2017, que foi a última mudança no que se refere à Formação 

técnica e profissional as escolas estaduais da educação básica passam a oferecer 

itinerários formativos em parceria com instituições como CPS, CRAS, Prefeitura 

Municipal e SENAI. 

A resolução 2 de 18 de janeiro de 2024 dispõe sobre a contratação de 

docentes por tempo determinado para os itinerários de formação técnica profissional 

referenciando a Lei complementar nº 1.093 de 16 de julho de 2009, dando total 

autonomia para as Unidades Escolares terem em seu corpo docentes professores da 

formação técnica sem depender de parceria com instituições que são especializadas 

na Formação Técnica. 

Segundo Pupo e Urbanetz (2019), a educação técnica no Brasil sempre 

foi direcionada para uma classe mais pobre direcionada para trabalhos braçais dentro 

do eixo da indústria, sendo uma alternativa que precisavam trabalhar e precisavam de 

uma qualificação imediatista, situação está totalmente antagônica com os filhos da 

elite brasileira que tinham acesso à educação superior. 

Sobre a visão de Freire (1996), o avanço tecnológico deve estar ligado 

com a melhoria de condições de vida das pessoas e destaca uma questão ética e 

política por trás do desenvolvimento tecnológico. Freire defende a formação técnico-

profissional que possa orientar as pessoas impactadas pelo avanço tecnológico 

adaptando-as em um mundo que vive em constante mudança, entretanto ele enfatiza 

que o progresso tecnológico não cause a perda de emprego para as pessoas. 
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3 DOCÊNCIA NO ENSINO TÉCNICO E A FORMAÇÃO CONTINUADA 

A docência no ensino técnico apresenta características específicas que 

a distinguem da docência geral. Este estudo trará possíveis especificidades 

considerando as contribuições de diversos autores que abordam a docência no ensino 

técnico.  

Neves (2022) propõe um estudo para abordar as práticas docentes de 

professores iniciantes no ensino técnico. Em conversa com alguns professores a 

autora percebeu eles demonstraram o desafio da chamada "docência múltipla", já que 

os públicos-alvo são muito diversos em termos de idade, experiência educacional e 

contexto de vida. Além disso, a atuação desses professores não se limita apenas à 

sala de aula, pois eles podem estar envolvidos em atividades como pesquisa, 

extensão, gestão e representação institucional em diferentes níveis e modalidades da 

educação escolar. Tomou por exemplo aqueles professores que eles têm a tarefa de 

ensinar Empreendedorismo em diferentes contextos: em cursos de Formação Inicial 

Continuada (FIC) para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que possuem 

apenas o Ensino Fundamental; em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio para 

adolescentes; e no Ensino Superior para adultos. Ela revela que, ao perceber a 

complexidade das atividades docentes de seus colegas que precisam lidar com 

diferentes níveis educacionais, ela se sentiu privilegiada por dois motivos. Primeiro, 

por não precisar ensinar em vários níveis de ensino, o que pode ser desafiador devido 

à diversidade de públicos e exigências curriculares. Segundo, por ter sido bem 

acolhida por colegas mais experientes, que a orientaram em suas práticas de ensino, 

especialmente durante seu primeiro ano como professora. A autora destaca a 

importância de compartilhar as experiências profissionais com os alunos e que os 

professores mais antigos do ensino técnico não tinham formação pedagógica, 

recordando situações em que os professores eram obrigados a assistir aulas com as 

pedagogas das escolas técnicas 

Segundo Conte e Paula (2016) nas instituições de ensino técnico, os 

professores têm características específicas. Muitos têm experiência sólida no 

mercado de trabalho e formação técnica relevante, em alguns casos não possuem 

formação ou experiência na área da educação, como graduações em Pedagogia ou 

licenciaturas. Isso significa que, na educação técnica no Brasil, os professores 
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geralmente não têm treinamento pedagógico. Embora tenham formação em suas 

áreas profissionais anteriores, como engenharia, administração, enfermagem, 

psicologia ou contabilidade, não estão preparados para lecionar. Isso pode levar a 

uma prática docente menos reflexiva, já que os professores são muitas vezes 

inseridos nas escolas sem preparo específico para lidar com as exigências da 

profissão docente. Assim, é crucial que os professores técnicos combinem 

conhecimento técnico com habilidades pedagógicas para garantir melhores 

resultados educacionais. 

Em um estudo conduzido por Gariglio e Burnier (2014), observa-se uma 

percepção dominante entre os professores de ensino técnico, os quais consideram 

essencial serem profissionais da área específica da disciplina que lecionam. Nessa 

perspectiva, o professor técnico é visto como alguém capaz de desenvolver 

estratégias pedagógicas inteligentes, lidando não apenas com o conhecimento 

científico, mas também com desafios emocionais relacionadas à sua prática, 

evidenciando uma racionalidade prática. Esta abordagem destaca como a 

epistemologia da prática profissional proporciona uma compreensão mais profunda 

da aplicação e transformação dos conhecimentos dos professores em suas atividades 

educativas cotidianas, enfatizando a integração concreta desses conhecimentos nas 

tarefas docentes e os processos pelos quais são moldados em resposta às demandas 

e recursos específicos da prática educacional. Reconhecendo a complexidade desses 

conhecimentos, essa perspectiva os considera como uma categoria singular de 

saberes, ressaltando que os professores não são apenas aplicadores de 

conhecimentos científicos, mas sim produtores ativos de conhecimento adaptado à 

sua realidade educacional. Contrapondo-se à visão tradicional, que atribuía ao talento 

natural do professor as habilidades necessárias para o ensino, este estudo argumenta 

que essa mentalidade limitava o desenvolvimento profissional, impedindo o 

reconhecimento e a sistematização do conhecimento específico da docência. Assim, 

destaca-se a importância de reconhecer e valorizar os saberes próprios da prática 

docente para uma efetiva profissionalização do ensino. 

Gariglio e Burnier (2014), muitos professores do ensino técnico 

compartilham a visão de que a principal qualificação para o exercício docente é a 

experiência na área específica da disciplina que ensinam. Eles não são vistos como 

profissionais da educação, mas como especialistas em suas áreas de atuação que 
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também ensinam. Esta percepção reflete-se nas dificuldades enfrentadas pelas 

instituições formadoras na elaboração de currículos para os cursos de formação de 

professores técnicos, dada a diversidade de disciplinas, os variados setores da 

economia abordados e as características tanto dos alunos quanto do corpo docente 

responsável pela formação desses futuros professores. 

Segundo Nascimento Junior e Nascimento (2018) Compete ao professor 

identificar as características atuais do mercado de trabalho e o setor profissional em 

que o aluno está se preparando para ingressar. É importante reconhecer que os 

estudantes precisam desenvolver habilidades sociais e intelectuais relevantes para 

sua futura carreira, abandonando a ideia de que precisam absorver todo o 

conhecimento disponível, como se a qualidade fosse medida pela quantidade. Na 

formação técnica de nível médio, é essencial propor atividades didáticas adequadas 

a esse contexto, considerando o conhecimento prévio dos alunos, bem como sua 

realidade social e profissional, quando aplicável. Ao lidar com um público de jovens e 

adultos que buscam entrar ou se reintegrar ao mercado de trabalho, a utilização de 

jogos, problemas práticos, simulações e estudos de casos pode evitar a subestimação 

e a falta de conexão dos conhecimentos trabalhados pelos alunos.  

Um estudo conduzido por Costa, Guerra e Seabra (2023) com um grupo 

de 14 professores, sendo que os bacharéis atuavam na formação técnica. Essa 

pesquisa apontou que os professores do ensino técnico expressam a carência de 

cursos de formação que incorporem conhecimentos do campo da 

educação/pedagogia. 

Quando questionados sobre se a prática pedagógica praticada permitia 

reflexões que ultrapassassem a mera dimensão técnica do conhecimento/conteúdo, 

as respostas foram classificadas em três grupos, conforme ilustrado no quadro 1. 
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Quadro 1 - Percepções docentes sobre suas práticas de ensino 

 

 

Fonte: Costa et al (2023, p.13) 

 

Ao longo deste estudo, observou-se que o impacto positivo dos docentes 

como agentes transformadores é predominante. Os esforços dos professores para 

promover práticas pedagógicas inovadoras frequentemente enfrentam obstáculos, 

resultando em uma dinâmica em sala de aula que pode se tornar monótona e 
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mecânica. Isso evidencia uma lacuna entre a intenção de implementar práticas 

pedagógicas transformadoras e a realidade do dia a dia na sala de aula, afetando 

diretamente os processos de ensino e aprendizagem. 

Segundo Pena (2016) a análise da docência na Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT) revela particularidades dessa forma de ensino, onde diversos 

elementos destacam diferenças notáveis, especialmente em relação ao perfil dos 

profissionais que atuam como docentes nos cursos técnicos. Na Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, é comum exigir, em concursos 

públicos, formação em graduação na área específica em que o professor irá lecionar, 

valorizando também a pós-graduação stricto sensu. Nas escolas privadas, a 

contratação de professores costuma priorizar a experiência prática na indústria, 

enfatizando o aspecto prático do exercício profissional. Essas discrepâncias se 

manifestam também nas condições de trabalho dos professores. No corpo docente 

das disciplinas técnicas dos cursos de EPT de nível médio na Rede Federal, é comum 

encontrar profissionais com formações diversas, como engenharia, administração, 

turismo, enfermagem, nutrição, entre outras. Muitos desses profissionais possuem 

qualificações em mestrado e doutorado em suas áreas de especialização, mas 

ingressaram na carreira docente com pouca ou nenhuma formação pedagógica 

formal. 

Pena (2016) realizou uma pesquisa com seis professores do ensino 

técnico buscando investigar os conhecimentos que auxiliam a docência no ensino 

técnico. Os professores entrevistados enfatizaram a importância de diversos tipos de 

conhecimento para a prática docente, destacando a profunda compreensão dos 

conteúdos ensinados como crucial. Esse conhecimento, obtido através da formação 

acadêmica, é visto como essencial não apenas para dominar a disciplina, mas 

também para situá-la no contexto mais amplo de estudo, considerando aspectos 

históricos e conceituais. Eles enfatizaram a necessidade de atualização contínua, 

estar ciente das novas tecnologias e buscar constantemente novas referências. Além 

disso, ressaltaram a importância de estabelecer conexões entre disciplinas dentro do 

campo de conhecimento, bem como entender o curso como um todo. O conhecimento 

técnico da área e a capacidade de transmiti-lo de forma eficaz foram considerados 

cruciais, assim como a experiência prática na área ensinada. Os professores 

enfatizaram a importância do conhecimento prático na área de trabalho relacionada 
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ao curso técnico. Eles consideram fundamental que os professores tenham 

experiência tanto na disciplina que ensinam quanto na profissão em si. A experiência 

profissional permite aos professores trazerem exemplos relevantes para as aulas e se 

envolver em atividades além da sala de aula, como projetos sociais e culturais. Apesar 

das restrições do regime de dedicação exclusiva, os professores destacam a 

importância de participar de projetos de extensão para se manterem atualizados e 

contribuírem para o ensino. Além disso, é visto como benéfico que os professores 

tenham experiências fora da docência, como períodos de formação em ambientes de 

trabalho relacionados à sua área profissional. Os professores destacaram a 

importância do conhecimento prático para o ensino de disciplinas técnicas, mesmo 

aqueles que não tinham experiência prévia em empresas. Eles argumentaram que é 

possível adquirir esse conhecimento por meio de outras formas de envolvimento com 

o mundo do trabalho, como projetos de pesquisa e extensão. Para contextualizar o 

ensino em sala de aula, os professores enfatizaram a necessidade de entender os 

processos de trabalho nas empresas, trazendo exemplos do mundo real para análise 

crítica. Os professores tiveram diferentes experiências na obtenção desse 

conhecimento prático: alguns trabalharam como técnicos ou engenheiros antes de se 

tornarem professores, enquanto outros obtiveram experiência por meio de estudos 

acadêmicos avançados na área em que lecionam. Todos concordaram que esse 

conhecimento prático é crucial para enriquecer as aulas e facilitar a aprendizagem dos 

alunos, fornecendo exemplos concretos da prática profissional futura.  

Araújo (2019), relata que os professores que ingressam na docência pela 

primeira vez, se deparam com a falta de referências pedagógicas para a condução do 

ensino técnico e compara como uma desvantagem em relação aos professores 

licenciados que saem com um ponto de partida acima dos graduados. Os profissionais 

em questão são encorajados a desenvolver seus próprios métodos de ensino. 

Pesquisas sugerem diversas abordagens, como a colaboração na construção de 

conhecimentos pedagógicos a partir da prática docente, promovida pelo planejamento 

conjunto, pela formação continuada e pelo estudo em grupo entre os professores. É 

evidente a necessidade de investigar, organizar e compartilhar os saberes específicos 

da docência no ensino técnico, visando à construção de repertórios de conhecimento 

que possam ser compartilhados e aprimorados coletivamente. 
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Ainda Araújo (2019) traz um compilado de experiências de saberes 

didáticos para o ensino técnico para ensinar uma técnica de forma eficaz, relatando 

que é necessário seguir uma série de passos importantes que são estes: 

a) Antes de começar a aula prática, é crucial preparar os materiais e os 

espaços, testando a técnica para identificar possíveis problemas que possam interferir 

no sucesso da execução; 

b) Apresentar brevemente o contexto mais amplo da técnica, explicando 

a ordem de execução e as etapas necessárias para alcançar o resultado desejado, 

baseando-se em fatos, categorias e princípios relevantes; 

c) Dividir a técnica em etapas detalhadas, usando roteiros de execução 

para guiar os alunos, especialmente iniciantes na técnica, para que compreendam 

cada etapa de forma organizada; 

d) Ensinar aos alunos não apenas como executar a técnica, mas também 

como descrevê-la verbalmente, permitindo que desenvolvam habilidades discursivas 

sobre o processo, através de discussões detalhadas e roteiros escritos; 

e) Organizar várias práticas da técnica, em diferentes contextos e 

condições, para promover a aprendizagem significativa e a generalização do 

conhecimento; 

f) Observar a segurança dos alunos durante as aulas práticas, desde o 

planejamento até a execução, ensinando os procedimentos de segurança adequados; 

g) Valorizar o potencial motivacional das aulas práticas, tornando-as 

experiências sociais para os alunos, e incentivando seu engajamento; 

h) Avaliar o desempenho dos alunos com critérios baseados no domínio 

executivo da técnica, utilizando observações sistemáticas e diversas formas de 

avaliação, como julgamentos de execução e provas escritas adequadas; 

i) Analisar a função social e a pertinência da técnica ao contexto local e 

regional, levando em consideração os recursos disponíveis e as influências culturais 

e climáticas. 
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Esses passos segundo Araújo (2019) visam garantir uma abordagem 

abrangente e eficaz no ensino e na avaliação das técnicas, promovendo a 

aprendizagem significativa e o desenvolvimento das habilidades dos alunos. 

Henrique et al. (2017) aborda a necessidade de uma formação docente 

específica para atuar na educação profissional, com base nas percepções dos 

professores de Informática do Ensino Médio Integrado (EMI) de uma instituição de 

ensino técnico integrado ao ensino médio. A pesquisa menciona que os professores 

enfrentam desafios na prática docente nessa modalidade de ensino. Alguns acreditam 

que essa formação específica é necessária apenas para profissionais de áreas 

específicas, enquanto outros defendem que todos os docentes que atuam na 

educação profissional devem recebê-la. O texto ressalta a importância de uma 

formação e conhecimentos específicos para esse contexto, não apenas como uma 

resposta às demandas do mercado de trabalho, mas também como uma estratégia 

essencial para garantir que os cidadãos tenham acesso efetivo às conquistas 

científicas e tecnológicas da sociedade. 

Concluímos que as particularidades da docência no ensino técnico 

evidenciam desafios significativos, como a diversidade dos alunos e a carência de 

preparo pedagógico entre os professores. Destaco a relevância da experiência prática 

na área de ensino, ressaltando a importância contínua da atualização e a valorização 

do conhecimento prático para enriquecer as aulas. As particularidades da docência no 

ensino técnico, destacando desafios como a diversidade de alunos e a falta de preparo 

pedagógico entre os professores. Os autores enfatizam a importância da experiência 

prática na área ensinada, a necessidade de atualização contínua e a valorização do 

conhecimento prático para enriquecer as aulas. A importância de uma formação 

docente específica para o ensino técnico, visando a construção de repertórios de 

conhecimento compartilhados e aprimorados coletivamente. Portanto a complexidade 

e a importância da docência no ensino técnico, enfatiza a necessidade de 

reconhecimento e valorização dos saberes específicos da prática docente para uma 

efetiva profissionalização nesta área. 

A formação continuada de professores é um processo de aprendizagem 

e desenvolvimento profissional que visa promover a melhoria da prática docente. É 
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um processo contínuo e permanente, que deve estar alinhado com as necessidades 

e desafios da educação atual. 

A fase inicial na carreira docente é fundamental para o desenvolvimento 

e comprometimento dos professores. Segundo Gariglio (2022), os primeiros anos são 

fundamentais para a motivação e a definição da identidade profissional dos docentes. 

Durante esse período, os novos professores enfrentam diversos desafios e 

aprendizagens, que determinam se continuarão na profissão ou não. Essa fase é 

marcada pela necessidade de equilíbrio e resiliência, pois é um momento de 

construção da identidade docente e de socialização profissional. 

Os professores iniciantes trazem consigo experiências de vida e 

conhecimentos diversos, que contribuem para sua formação. A prática docente é um 

processo contínuo de aprendizado, onde a reflexão individual e coletiva é essencial 

para o desenvolvimento do conhecimento pedagógico. A aprendizagem na docência 

não se limita ao início da carreira, mas é um processo permanente que ocorre ao longo 

da vida, exigindo constante atualização e adaptação. 

Outro aspecto importante é a reflexão sobre a prática pedagógica. 

Segundo Gariglio (2022), os docentes devem questionar suas ações e buscar novas 

estratégias para melhorar o ensino e a aprendizagem. Isso inclui a necessidade de 

um desenvolvimento profissional contínuo, que se constrói a partir das experiências 

adquiridas com a prática pedagógica e a reflexão sobre essas práticas. 

A inserção na docência pode ser motivada por diversos fatores, como a 

insatisfação com carreiras anteriores e a busca por uma nova alternativa de trabalho, 

muitas vezes viabilizada por concursos públicos. A adaptação a essa nova realidade 

é complexa e demanda uma postura reflexiva e crítica por parte dos professores, que 

enfrentam desafios inéditos na educação contemporânea. 

Os docentes estreantes ressaltam a importância de se relacionar bem 

com os estudantes e de adaptar suas práticas pedagógicas para atender às diversas 

necessidades educacionais. Além disso, a formação continuada é vista como uma 

ferramenta essencial para a melhoria da qualidade da educação e do desenvolvimento 

profissional docente. 

A educação deve promover o desenvolvimento integral dos professores 

e estudantes, incentivando a autoformação e a cidadania. A inserção no mundo do 

trabalho é um período de transição que pode gerar inseguranças, mas também 
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oportunidades de crescimento e aprendizado. A educação continuada e a colaboração 

entre colegas são fundamentais para apoiar os professores em início de carreira e 

melhorar a prática docente. 

Segundo Nóvoa (2018), se tornar um professor requer um trabalho 

pessoal de construção da identidade docente, envolvendo a compreensão de sua 

abordagem pedagógica, valores, crenças e estilo de ensino. Isso exige reflexão 

constante sobre a prática educacional e o desenvolvimento de habilidades de ensino 

específicas. 

 

Ninguém nasce professor, já feito. Mas, ao mesmo tempo, acentuamos que 
é preciso um trabalho pessoal para construir a identidade docente. Tornamo-
nos professores através de uma reflexão que é também de cariz biográfico. 
No ensino ou na medicina não é possível separar a pessoalidade e a 
profissionalidade, o que somos como pessoas e a forma como agimos 
profissionalmente. (Nóvoa, 2018, p. 15-16). 

 

Segundo Perrenoud (2000), os professores que gerenciam suas próprias 

formações contínuas são cruciais não apenas porque influencia o desenvolvimento de 

outras competências, mas também porque as competências não são permanentes e 

requerem exercício regular para serem mantidas. Mesmo competências que retornam 

após um período sem prática não estão prontas para enfrentar situações atuais sem 

um tempo considerável de reconstrução. A formação contínua preserva competências 

que podem ser negligenciadas devido a circunstâncias diversas. A evolução das 

práticas pedagógicas ao longo do tempo é notável. Elas têm se voltado para objetivos 

mais elevados, construção de competências, métodos ativos, respeito aos alunos e 

suas necessidades, entre outras mudanças. Embora pareça que a escola permanece 

inalterada superficialmente, as práticas pedagógicas têm se transformado 

significativamente, adaptando-se a novos contextos e necessidades. A mudança é 

evidente, mas há uma diversidade de práticas coexistindo dentro do sistema 

educacional. No entanto, é necessário um progresso contínuo, exigindo renovação e 

desenvolvimento de competências adquiridas na formação inicial e até mesmo a 

aquisição de novas competências. A formação contínua acompanha essas mudanças, 

refletindo a evolução das práticas e identidades profissionais. 

Gerenciar a própria formação contínua não se resume a escolher cursos 

em um catálogo. Envolve várias etapas, como articular práticas, avaliar competências 
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pessoais, negociar projetos de formação coletiva, participar de tarefas educacionais 

em diferentes escalas e engajar-se na formação dos colegas. Esses componentes 

destacam a complexidade dessa competência e sua importância para os profissionais 

da educação. Perrenoud destaca a importância de saber explicitar e analisar as 

próprias práticas na formação contínua dos professores. Anteriormente, essa ênfase 

não era comum, mas agora há um movimento em direção à reflexão sobre as práticas 

em sala de aula. Isso é facilitado por sessões de análise e explicitação das práticas, 

bem como por formas avançadas de formação tecnológica e didática que levam em 

conta as expectativas e experiências dos professores. Capacidade de analisar e 

explicitar as práticas não é apenas útil para os programas de formação contínua, mas 

é fundamental para a autoformação dos professores. Isso envolve não apenas fazer 

cursos, mas também aprender e mudar, incorporando diferentes procedimentos 

pessoais e coletivos de autoformação, como leitura, experimentação, trabalho em 

equipe e reflexão pessoal regular. A prática reflexiva, que é pensar sobre a ação 

realizada e aprender com a experiência, é uma fonte importante de aprendizagem e 

regulação. É essencial para a inovação e construção de novas competências. A 

capacidade de explicitar e analisar as práticas não apenas fortalece a compreensão 

profissional, mas também promove a cooperação entre os professores, permitindo que 

compartilhem experiências e aprendam uns com os outros. Além disso, é fundamental 

para uma abordagem profissional mais sólida, onde os professores podem explicar e 

justificar suas ações com base em considerações profissionais sólidas.  

Destacar a importância para que os professores estabelecerem seu 

próprio balanço de competências e programa de formação contínua, de forma 

semelhante ao gerenciamento moderno. Ao refletir sobre suas práticas profissionais, 

os professores podem identificar tanto os pontos fortes quanto as áreas que precisam 

ser melhoradas. A reflexão sobre a prática profissional permite aos professores 

aprenderem com os erros e ajustar suas estratégias para enfrentar desafios futuros. 

Isso não apenas fortalece sua compreensão profissional, mas também os prepara 

para lidar com situações de crise de maneira eficaz e imediata. No entanto, a reflexão 

por si só nem sempre é suficiente para descobrir a necessidade de uma mudança de 

paradigma. Às vezes, é necessário recorrer a novas formas de autoformação, como 

leitura, consultoria ou supervisão, para adquirir novos conhecimentos e abordagens. 

A capacidade de orientar-se diante das ofertas de formação contínua torna-se crucial 
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para os professores que desejam se manter atualizados. Embora os catálogos de 

cursos sejam ricos em opções, é importante escolher com sabedoria, considerando 

não apenas as tendências momentâneas, mas também as necessidades reais da 

prática pedagógica. Em vez de depender exclusivamente de especialistas externos, 

os professores são incentivados a identificar suas próprias necessidades de formação 

e traduzi-las em um plano de desenvolvimento pessoal. Isso promove uma abordagem 

mais autônoma e capacita os professores a avaliarem suas próprias competências de 

forma contínua e voluntária. 

Ainda Perrenoud (2000) aborda a tendência de mover a formação para 

níveis mais amplos, como instituições, equipes ou redes. Em ambientes onde há uma 

forte colaboração, é relativamente simples identificar necessidades de formação 

ligadas a projetos comuns. No entanto, em muitos estabelecimentos onde a 

cooperação é incipiente, a formação contínua pode ser o ponto de partida para 

promover essa colaboração. Em escolas onde a cooperação profissional ainda não é 

comum, pode ser desafiador iniciar um projeto de formação em conjunto. Alguns 

professores podem resistir à ideia de formação contínua, preocupados com a perda 

de autonomia ou com possíveis conflitos. No entanto, um projeto de formação comum 

no ambiente escolar pode proporcionar uma oportunidade para discutir e confrontar 

práticas, permitindo o desenvolvimento do grupo como um todo. A competência 

necessária aqui é saber identificar quando propor e desenvolver projetos coletivos é 

viável e benéfico, e quando é melhor aguardar até que a cultura de cooperação na 

escola esteja mais consolidada. Um projeto de formação contínua pode fortalecer a 

colaboração entre os professores, mas também pode prejudicá-la se não for 

introduzido com sensibilidade às dinâmicas sociais da escola. Abordar diferentes 

aspectos relacionados à participação dos professores na administração e no 

desenvolvimento do sistema educacional. Ele destaca a importância de habilidades 

como elaborar projetos institucionais, gerenciar recursos escolares, coordenar 

parcerias e promover a participação dos alunos. Essas competências são essenciais 

em diferentes escalas do sistema educacional, desde o nível da escola até o nível 

regional ou nacional. Participar ativamente nessas tarefas proporciona uma ampla 

gama de experiências e oportunidades de aprendizado, especialmente em termos de 

negociação, tomada de decisões coletivas e compreensão dos sistemas 

educacionais. Além disso, o texto discute a importância de os professores estarem 
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abertos à formação contínua, seja recebendo estagiários, participando de grupos de 

estudo ou contribuindo para o desenvolvimento de políticas de formação. Essas 

experiências não apenas enriquecem o ambiente educacional, mas também 

proporcionam oportunidades valiosas de crescimento profissional e pessoal. Destaca-

se a necessidade de uma colaboração mais estreita entre os profissionais da 

educação, os formadores e os responsáveis pela formulação de políticas 

educacionais, visando a promover uma formação contínua mais eficaz e adaptada às 

necessidades dos professores e alunos. 

Ferreira, Behrens e Teixeira (2019) discutem as adversidades 

enfrentadas no processo de formação docente, como desvalorização da carreira, 

dificuldades de aprendizagem dos alunos, desconexão entre teoria e prática, 

desigualdade social e cultural, deficiências na gestão e no currículo da formação, falta 

de infraestrutura e tecnologia, além de uma formação mercadológica limitada. 

Destaca-se a importância de políticas educacionais, contexto socioeconômico e a 

qualidade dos formadores na superação desses desafios. Para preparar os futuros 

docentes para tais desafios, enfatiza-se a necessidade de uma formação que 

proporcione contato direto com a realidade das instituições de ensino, incluindo 

estágios mais longos para uma melhor compreensão da prática em sala de aula. 

O papel essencial dos professores no século XXI, não apenas na 

promoção da aprendizagem, mas também na construção de processos inclusivos e 

na adoção de novas tecnologias. Destaca-se que a formação de professores é uma 

atividade sistematizada que visa fornecer conhecimento teórico e prático para 

prepará-los para a docência, variando de acordo com políticas educacionais, contexto 

social, formadores e instituições de ensino. Do mesmo modo, é descrita uma 

especialização em Formação de Professores para atuar no Ensino Superior, 

Tecnológico e Técnico, que oferece formação continuada para graduados de 

diferentes áreas, buscando suprir a falta de preparo para a docência durante a 

formação inicial em cursos de bacharelado. O currículo do curso inclui disciplinas 

variadas relacionadas à prática docente, desenvolvimento profissional e uso de 

tecnologias. 

Ferreira, Behrens e Teixeira (2019) descrevem uma pesquisa que 

analisa as percepções dos egressos dessa especialização, utilizando a Análise de 
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Conteúdo para compreender o impacto do programa em sua formação. O estudo 

incluiu a preparação dos dados, codificação, categorização e análise dos resultados, 

destacando a importância da formação continuada na qualificação dos professores 

para enfrentar os desafios da docência. 

Barreto e Anecleto (2021) abordam a importância da formação 

continuada para professores técnicos, destacando a necessidade de um ambiente 

escolar acolhedor e afetivo. Eles expressam o desejo por uma formação que aborde 

questões específicas da profissão e aprimore suas habilidades pedagógicas. Além 

disso, ressalta-se a falta de embasamento pedagógico e metodológico, que afeta o 

desempenho dos professores em sala de aula. A construção da profissionalidade 

docente é enfatizada, sugerindo ações de reflexão e diálogo entre os professores para 

fortalecer sua identidade e autonomia. 

Florentino (2013) aborda a formação do professor e a educação 

profissional, destacando diferentes perspectivas de pesquisa ao longo do tempo. 

Inicialmente, havia um foco maior na formação inicial, mas agora a formação 

continuada ganha mais atenção como complementar à formação inicial. No entanto, 

ainda há temas pouco explorados, como a relação entre formação continuada e 

complexidade. O autor ressalta a importância de pesquisar esse tema, considerando 

a complexidade da prática docente. Acredita-se que a formação continuada deve ser 

um processo coletivo e reflexivo, que permita aos professores lidarem com os desafios 

da sala de aula de forma mais eficaz. Isso envolve uma abordagem que leve em conta 

a complexidade da prática pedagógica e que forneça subsídios para enfrentar as 

contingências da profissão. A pesquisa visa entender como os professores percebem 

a formação continuada e como isso afeta a (re)construção de sua profissionalidade 

em um contexto de mudança paradigmática. 

Florentino (2013) explora diversas discussões sobre formação, formação 

continuada e desenvolvimento profissional de professores. Começa enfatizando a 

natureza plural e em constante mudança desse campo, que envolve a interação social 

e a reflexão sobre a prática docente. Destaca-se a importância de autoformação e 

reflexão constante. A formação de professores é um processo contínuo e complexo, 

que engloba tanto o desenvolvimento pessoal quanto o profissional e organizacional. 
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Há uma ênfase na necessidade de considerar os professores como agentes ativos de 

sua própria formação, envolvendo ações coletivas de reflexão e interação. 

Por conseguinte, são abordadas as diferentes fases do desenvolvimento 

profissional dos professores, desde a formação inicial até a formação permanente, 

destacando a importância de atividades planejadas e contextualizadas. O conceito de 

desenvolvimento profissional é discutido, ressaltando sua natureza colaborativa e 

baseada na reflexão da prática. 

Ainda Florentino (2013) demonstra a importância de considerar a 

formação continuada como algo essencial ao longo da carreira docente, enfatizando 

a necessidade de atualização e adaptação às demandas da prática educativa. São 

apontadas dimensões fundamentais da formação continuada, como o 

desenvolvimento pedagógico, o autoconhecimento e a reflexão sobre a prática, e 

sugere práticas de docência e abordagens para promover o desenvolvimento 

profissional dos professores, enfatizando a importância da colaboração, da reflexão 

sobre a prática e do planejamento de atividades contextualizadas e intencionais. A 

escola é destacada como um espaço fundamental para a formação continuada dos 

professores, devendo oferecer oportunidades para trocas de experiências e reflexão 

sobre a prática. 

Imbernón (2010) faz uma análise crítica sobre a evolução da formação 

de professores ao longo do século passado até os tempos mais recentes. É importante 

ressaltar o papel fundamental das instituições na promoção e implementação de 

programas de formação continuada. Todas as formações institucionais insistem no 

programa, destacando a relevância da institucionalização da formação continuada ao 

longo do último século. Este período foi marcado por transformações significativas, 

tais como a ascensão da nova economia, a intensificação da globalização e o aumento 

da interação entre diferentes culturas. Nesse contexto, as instituições desempenham 

um papel central ao estabelecer políticas e estratégias que visam atender às 

necessidades em constante evolução dos profissionais, garantindo assim a 

atualização e aprimoramento contínuo de seus conhecimentos e habilidades. O autor 

destaca a importância da formação continuada no século passado, um período 

marcado por transformações significativas, como a ascensão da nova economia, a 

globalização e a interação de diversas culturas. No entanto, nos últimos 30 anos do 
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século XX, observa-se uma crítica rigorosa à racionalidade técnico-formadora, o que 

sugere uma necessidade de repensar os modelos de formação existentes. 

Imbernón (2010) ressalta a importância de analisar o contexto político-

social como um componente vital na formação continuada. Isso inclui a compreensão 

aprofundada do conceito da profissão docente, a situação atual da educação básica 

e uma análise crítica do corpo docente. A proposta do autor é ir além de simples cursos 

ministrados por especialistas, nos quais os professores são percebidos como 

ignorantes, e explorar alternativas que considerem o cenário mais amplo da educação. 

As perguntas apresentadas pelo autor, como "De onde viemos e para 

onde vamos?" e "Quais são as novas ideias e práticas para uma formação de 

professores em uma nova época?" indicam uma busca por inovação e adaptação às 

mudanças no cenário educacional. A ênfase na análise dos acertos e erros, bem como 

na reflexão sobre emoções, atitudes e relações de poder, destaca a complexidade da 

tarefa docente e a necessidade de uma abordagem mais dinâmica na formação, 

ressalta a importância de superar o individualismo na formação de professores, 

promovendo uma abordagem mais cooperativa. A ideia de passar de uma formação 

isolada para uma formação comunitária destaca a importância de integrar professores, 

comunidade e família. 

Ao abordar a criação de espaços de formação e a transição da 

simplicidade para a complexidade na formação, Imbernón (2010) sugere que a 

formação continuada dos professores não deve apenas atualizar conhecimentos, mas 

também criar ambientes propícios à pesquisa, inovação e imaginação. 

Argumenta que a formação deve considerar a crescente complexidade 

da tarefa docente nas últimas décadas, destacando fatores como mudanças 

tecnológicas e diversidade de alunos. Introduzir uma abordagem educativa baseada 

no pensamento complexo é apresentado como uma resposta para lidar com as 

questões ocultas que afetam a educação. 

Finalmente, ao explorar a evolução da formação de professores ao longo 

das décadas, Imbernón aponta para uma reconceitualização necessária. Ele destaca 

a mudança de posições autoritárias e uniformizadas até os anos de 1970 para uma 

abordagem mais democrática e baseada na liberdade nos anos 80. 
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O autor também faz uma análise dos anos 80, uma fase paradoxal em 

que a sociedade espanhola, apesar de um certo atraso em relação a outros países, 

alcança a escolarização total da população. Nesse período, elementos técnicos e a 

defesa do autoritarismo coexistem, marcando uma época de crise de valores. 

Os anos 80 são caracterizados por uma introdução de elementos pós-

modernos, como liberdade, fraternidade e solidariedade nas escolas, enquanto as 

administrações educacionais começam a considerar termos como custo-benefício. 

Nesse contexto, a formação continuada passa a incluir programas variados, como 

circuitos fechados de televisão e análise de competências técnicas. 

Considerar essa época a partir da perspectiva atual aventura-me a dizer que 

foi um período em que o modelo hegemônico de educação e formação foi tão 

difundido e incrível, que marcou toda uma geração de professores que ainda 

padecem das contradições evidentes entre o que fizeram e o que atualmente 

pensam que se deveria fazer. Esses docentes foram formados no 

autoritarismo, com fundo positivista e com uma visão técnica de um ofício no 

qual havia soluções teóricas para tudo e para todos. Acreditaram nisso ou se 

forçaram a crer, para depois colocar tudo em quarentena. Alguns ainda não 

superaram isso (IMBERNÓN, 2010, p.19) 

Esse texto fala sobre um período passado em que um tipo específico de 

educação era muito influente. Diz que esse modelo de educação era tão dominante 

que deixou uma marca duradoura em uma geração de professores. Esses professores 

ainda lidam com contradições evidentes entre o que aprenderam na época e o que 

acham correto fazer hoje em dia. O texto sugere que esses professores foram 

ensinados de maneira autoritária, seguindo uma abordagem chamada positivismo, 

que valoriza a objetividade e a busca por soluções técnicas para todos os problemas. 

Eles acreditaram nesse método ou foram obrigados a acreditar, mas agora estão 

revendo suas crenças. Alguns ainda estão presos nessa mentalidade antiga e têm 

dificuldade em se adaptar a abordagens mais modernas e flexíveis na educação. 

Um documento seminal que desempenhou um papel fundamental no 

cenário educacional brasileiro, elaborado por Guiomar Namo de Mello e publicado 

pelo Ministério da Educação (MEC) em outubro/novembro de 1999. O documento, 

produzido no contexto das reformas educacionais que se desenrolaram desde os anos 

80, destaca a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 como 

um marco político-institucional decisivo. 
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Ao incorporar lições e princípios derivados das reformas locais ocorridas 

em estados e municípios ao longo da década de 80, a LDB de 1996 não apenas 

sinalizou o futuro, mas também estabeleceu diretrizes inovadoras para a organização 

e gestão dos sistemas de educação básica. O documento de Mello ressalta que a 

promulgação da LDB encerrou a primeira geração de reformas educacionais, iniciada 

no contexto da distensão política do início dos anos 80, destacando a importância 

dessa legislação como regulamentadora dos princípios constitucionais inovadores 

estabelecidos durante a Constituinte. 

Guiomar Namo de Mello, ao fornecer uma análise reflexiva e abrangente, 

oferece insights cruciais para compreender a evolução das políticas educacionais 

brasileiras. Este estudo busca, assim, desvendar as nuances desse documento, 

explorando como a LDB de 1996, dentro do panorama das reformas educacionais, 

moldou significativamente o cenário educacional do Brasil. O documento representa 

não apenas um relato histórico, mas também uma fonte valiosa para compreender as 

transformações e desafios enfrentados pela educação brasileira nas últimas décadas. 

 

3.1 As Tímidas mudanças na formação continuada de professores nos anos 

90 

Na transição para os anos 90, observamos uma fase marcada pelo 

pioneirismo na institucionalização da formação continuada de professores. Essa 

evolução ocorreu em diversos países, alguns durante reformas anteriores, enquanto 

outros iniciaram esse processo a partir das reformas da década de 80. Este período 

foi caracterizado por um constante aperfeiçoamento da prática educativa e social, 

buscando adaptar-se às necessidades presentes e futuras. 

Nesse período em análise, marcadamente consolidou-se a ideia de 

segmentação nos estudos, delineando trajetórias distintas entre os cursos 

propedêuticos e os profissionais. Este fenômeno, apontado por Castro (2006, p. 7), 

reflete uma reorganização significativa no panorama educacional, com implicações 

que transcendem o simples desdobramento curricular. A criação ou expansão de 

estudos complementares, voltados à preparação para o curso normal, sinaliza uma 
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preocupação em oferecer uma formação mais abrangente e adaptada às 

especificidades de cada trajetória profissional. 

A divisão do curso normal em dois ciclos distintos, um de natureza geral 

ou propedêutica, e outro especializado ou profissional, representa um movimento no 

sentido de aprimorar a formação, ajustando-a às demandas do mercado de trabalho 

e às aptidões individuais dos estudantes. Esse redimensionamento não apenas reflete 

as mudanças nas concepções pedagógicas e nas necessidades sociais, mas também 

evidencia uma busca por uma educação mais alinhada com as expectativas 

contemporâneas. 

O enfoque crítico proposto por Castro (2006) lança luz sobre os motivos 

e as consequências dessas transformações. Ao destacar tais mudanças, ele contribui 

para uma compreensão mais aprofundada dos desafios e oportunidades que surgem 

nesse novo paradigma educacional. A análise cuidadosa dessas alterações revela não 

apenas as tendências, mas também as tensões inerentes a um sistema educacional 

em constante evolução, onde a busca por uma formação mais especializada coexiste 

com a necessidade de uma educação ampla e inclusiva. 

Entretanto, histórica e criticamente, a formação continuada estava 

impregnada por uma racionalidade técnica de visão determinista e uniforme. O modelo 

de treinamento com cursos padronizados perpetuava uma abordagem que conduzia 

os professores à aquisição de conhecimentos e habilidades de maneira uniforme. 

Contudo, houve pontos positivos nessa época. O ambiente universitário 

demonstrou uma maior preocupação com estudos teóricos, resultando em uma 

consciência mais aguçada por parte dos professores, que buscavam uma formação 

mais envolvente. Surgiram modelos alternativos de formação, destacando-se o 

questionamento da prática por meio de projetos de pesquisa-ação, análises teóricas, 

experiências, comunicações e eventos como encontros, jornadas e congressos. 

Esse período foi uma época fértil para a formação continuada de 

professores, com a consolidação de cursos em grande parte da Espanha e em 

diversos países latino-americanos. Surgiram novas modalidades nas escolas e 

seminários permanentes, impulsionando a renovação pedagógica. 
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A ascensão dos movimentos de renovação pedagógica, apesar de 

produtiva, enfrentou desafios internos que quase aniquilaram essas iniciativas, 

gerando um período de confusão. Um novo modelo de desenvolvimento e melhoria, 

fundamentado na reforma que estabeleceu projetos educativos e curriculares, surgiu, 

incorporando fortemente a figura do professor como pesquisador. 

Avançando para os anos 2000 e a atualidade, deparamo-nos com a 

busca incessante por novas alternativas na formação continuada. Os contextos 

sociais, moldados pela nova economia, a intensificação da tecnologia na cultura e a 

globalização visível, revelam uma crise na profissão de ensinar. Surge uma percepção 

de que o sistema anterior não funcionou, gerando uma crise na profissão de ensinar. 

Nesse cenário, a formação continuada passa por uma reavaliação 

crítica. A ênfase não está apenas no domínio das disciplinas, mas na necessidade de 

estabelecer novos modelos relacionais e participativos na prática da formação. 

Surgem desafios emergentes, como o desconcerto na educação, o aumento das 

exigências no trabalho educacional, a manutenção de antigas verdades obsoletas e a 

desprofissionalização. 

O artigo, elaborado por Siqueira, Freitas e Alavarse (2021), aborda o 

debate constante em torno da avaliação educacional, destacando sua relevância 

mesmo após a democratização do ensino, que não assegurou a almejada "igualdade 

de conhecimentos adquiridos". A análise concentra-se na ascensão escolar de 

diversos segmentos populacionais historicamente excluídos e na necessidade 

subsequente de adaptação das escolas à diversidade, promovendo a ideia de uma 

escola inclusiva. 

O ato diário de avaliação realizado pelos educadores é destacado como 

um elemento distintivo da profissão docente, com impacto crucial na efetivação de um 

atendimento educacional de qualidade. Esse processo é respaldado por dispositivos 

legais, como a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

de 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, além de diretrizes 

curriculares e a Base Nacional Comum Curricular. 

A formação continuada, nos últimos anos, enfrenta dilemas, como a 

rápida mudança social e a inclinação para um modelo aplicativo transmissivo. O papel 



42 
 

do formador é cada vez mais percebido como um diagnosticador de obstáculos, 

direcionando-se para a solução dos problemas dos professores, em vez de adotar 

uma abordagem mais reguladora e reflexiva, respeitando a capacidade do docente e 

promovendo uma didática mais criativa. Esses desafios destacam a necessidade 

premente de repensar e renovar os paradigmas na formação continuada de 

professores. 

                Quadro 2 - Relação entre o conceito de conhecimento e o de formação 

Anos 

Formas de ver o 
conhecimento 
formador nos 
professores 

Formas de ver a 
formação dos 
professores 

Metáforas 

        
...1980... Uma informação 

científica, cultural ou 
psicopedagógica 
para transmitir. 

Um produto assimilável 
de forma individual, 
mediante conferências 
ou cursos ditados. 

Metáfora do produto 
que se deve aplicar 
nas salas de aula 
Época de busca de 
receitas. A formação 
"salva tudo". 

...1990... 0 desenvolvimento 
de conhecimentos, 
habilidades, 
destrezas e atitudes 
profissionais para 
mudar as salas de 
aula. 

Um processo de 
assimilar estratégias, 
para mudar os 
esquemas pessoais e 
práticos da 
interpretação dos 
professores, mediante 
seminários e oficinas. 

Metáfora do 
processo. Época 
curricular que inunda 
tudo. 

...2000... Compartilhar 
significados no 
contexto educacional 
para mudar as 
instituições 
educacionais. 

Criação de espaços 
e recursos para 
construir 
aprendizagem, 
mediante 
projetos de inovação 
e intercâmbio nas 
escolas. Processos 
de prática reflexiva. 

Metáfora da 
construção. Época 
de novas redes de 
formação 
presenciais e 
virtuais. 

...Rumo ao 
futuro (ou 
ao 
desejado) 

Construção coletiva 
com todos os 
agentes sociais, para 
mudar a realidade 
educativa e social. 

Elaboração de 
projetos de 
transformação, com 
a intervenção da 
comunidade, e 
pesquisas sobre a 
prática. 

Metáfora da 
subjetividade, da 
intersubjetividade, do 
dialogismo. Época 
de novas alternativas 
e participação da 
comunidade. 

                    Fonte: Formação continuada de professores (IMBERNÓN, 2010, p. 24) 
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Segundo Imbernón (2010), existem evidências para aqueles que se 

dedicam à formação continuada de professores, demandando uma análise minuciosa 

de acertos e erros, com o objetivo de compreender tudo o que ainda resta conhecer e 

avançar. As mudanças sociais, por sua vez, sinalizam um caminho promissor, onde 

identificamos elementos cruciais que exercem forte influência na educação e na 

formação dos professores. 

A rápida transformação nos resultados do pensamento e da cultura, 

aliada à evolução acelerada da sociedade, modificações nas formas de convivência e 

estrutura familiar, bem como alterações nos meios de comunicação, instauram uma 

crise na transmissão tradicional do conhecimento, afetando tanto a vida pessoal 

quanto a institucional. 

A análise da educação revela que esta não é mais um patrimônio 

exclusivo dos professores. Em uma sociedade multicultural e multilíngue, observamos 

um enriquecimento global, onde os docentes compartilham o poder de transmitir 

conhecimento por meio de diversos canais, como a televisão e as mídias sociais. 

Essas mudanças evidenciam a urgência, para as instituições, de adaptar e inovar nas 

práticas de formação continuada, proporcionando aos professores as ferramentas 

necessárias para enfrentar os desafios contemporâneos e atuar de maneira eficaz no 

cenário educacional em constante transformação. 

3.2 Influência da transformação social na formação de professores  

Imbernón (2010) destaca que o desenvolvimento de conceitos de 

formação ancorados em habilidades e atitudes tem colocado os professores como 

objetos subsidiários, sujeitos a demandas de conteúdos de formação que muitas 

vezes carecem de uma abordagem mais contextualizada. A importância do trabalho 

em equipe na formação docente é destacada, buscando superar desconfortos 

causados por práticas que confiam excessivamente em processos liderados por 

especialistas considerados infalíveis. 

A crítica recai sobre práticas de formação que culturalizam 

profissionalmente os professores sem considerar sua experiência prática relevante. 

Especialistas sem vivência prática muitas vezes orientam professores na busca por 
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soluções para problemas reais, evidenciando a necessidade de metodologias mais 

práticas e alinhadas com a realidade dos educadores. 

A preocupação com valores como cidadania, meio ambiente, diversidade 

e tolerância ganha destaque, reconhecendo que o desenvolvimento e as diferenças 

individuais ocorrem em um contexto social multifacetado. As reformas na estrutura e 

currículo do sistema educacional necessitam do apoio dos professores, destacando-

se a importância de sua atitude positiva em relação à capacitação necessária para 

mudanças. 

Em meio a mudanças sociais, a formação continuada enfrenta desafios, 

incluindo a resistência a inovações, a desprofissionalização, a rápida mudança social 

e um modelo de formação mais aplicativo e transmissivo. A necessidade de 

desenvolver novas competências profissionais e uma escolarização democrática na 

sociedade é ressaltada como crucial para transmitir valores democráticos aos futuros 

cidadãos. 

A formação continuada, paradoxalmente, precisa se submeter aos 

desígnios do novo ensino enquanto também atua como uma ferramenta crítica diante 

das contradições dos sistemas educacional e social. A reflexão sobre teorias 

propostas nos últimos anos é necessária para construir uma nova abordagem da 

formação docente, contribuindo para uma sociedade melhor. 

A necessidade de um clima colaborativo na formação, a participação dos 

professores no planejamento, o apoio entre colegas, e a superação de obstáculos 

como a falta de coordenação efetiva são aspectos destacados. A formação 

influenciada pelos contextos interno e externo precisa evitar a improvisação e se 

ajustar à realidade de cada professor. 

A análise dos últimos anos revela avanços na formação continuada, mas 

persiste a influência de concepções desenvolvidas nas décadas de 80 e 90. 

Transformações políticas e sociais, novas tecnologias e crises familiares são fatores 

que propiciam mudanças no século XXI, indicando a necessidade de uma abordagem 

mais contextualizada e alinhada com as demandas atuais. 
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3.3 Como efetivar a prática da formação  

Segundo Imbernón (2010), o olhar retrospectivamente e analisar o que 

se mostrou eficaz é o primeiro passo para uma formação continuada de professores 

eficiente. Inicialmente fundamentada na práxis, a qual representa a interação entre 

teoria e prática, a formação é intrinsecamente ligada à experiência prática do 

professor. Nesse sentido, é crucial analisar essa prática com base em uma teoria, 

explícita ou implícita, que a fundamenta. 

Entretanto, o texto alerta para os perigos dos "curtos-circuitos" na 

formação, que ocorrem quando há interrupções ou pressões externas 

comprometendo o desenvolvimento natural do professor. Exemplos incluem 

imposições temporais para elaborar projetos educacionais e a padronização 

excessiva em cursos, nos quais a informação é apresentada de maneira uniforme, 

sem considerar os contextos individuais dos professores. 

A falta de tempo adequado para analisar propostas em diferentes 

contextos pode resultar em decisões apressadas, prejudicando a eficácia da 

formação. O texto destaca que o tempo desempenha um papel crucial no processo 

de formação, e a pressa pode levar a escolhas arbitrárias e, consequentemente, a 

uma formação ineficaz. 

Uma abordagem plausível seria diagnosticar as formas de atuação dos 

professores em sala de aula por meio de observações, explorar a teoria com 

demonstrações, discussões e práticas em situações de simulação, além de fomentar 

a discussão reflexiva em grupos pequenos ao longo das sessões, auxiliando na 

aprendizagem e transferência para as aulas. A assessoria aos professores garantiria 

a transferência de estratégias de ensino mais complexas. 

Para uma formação continuada eficiente, é crucial adequar-se às novas 

ideias, políticas e práticas. Em todos os países, a formação continuada começa a ser 

assumida como fundamental, mas governos conservadores e políticas neoliberais 

ainda persistem, argumentando que a formação deve se aproximar das situações 

problemáticas dos educadores. Nesse contexto, é necessário promover uma nova 

cultura formadora, gerando novos processos na teoria e prática da formação. 
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Algumas alternativas para mudar a formação continuada incluem 

enfatizar a formação colaborativa, não apenas no desenvolvimento individual, mas 

também no subjetivo e nas dinâmicas de grupo. A criação de redes de comunicação, 

foco em problemas reais vivenciados em sala de aula, e a integração de 

conhecimentos atualizados com aspectos psicopedagógicos são estratégias 

fundamentais. Além disso, é essencial desconstruir conceitos pré-estabelecidos, 

promover a inovação e revisar as dinâmicas de autoridade dos professores para 

melhorar a prática educacional. 

Desenvolver uma cultura colaborativa na formação docente, revisar 

conceitos pré-estabelecidos e promover a inovação são passos necessários para uma 

formação continuada eficiente. O compromisso com a melhoria da educação e uma 

reestruturação que envolva posturas críticas são cruciais para superar obstáculos e 

transformar positivamente o cenário educacional. 

Todos esses aspectos indicam na direção de que cabe às instituições de 

ensino um papel relevante na elaboração e execução de programas de educação 

continuada de docentes. 

 

3.4 Transformando a formação continuada: da crítica a colaboração  

Imbernón (2010) destaca que a formação contínua de professores é 

abordada no texto em relação às políticas que impactam suas práticas. Destaca-se a 

necessidade de integrar essa formação a uma carreira profissional que ofereça 

incentivos e reconhecimento. O "perenialismo" na educação é criticado por sua visão 

conservadora, que privilegia conceitos tradicionais em detrimento da inovação. 

A proposta é adotar uma perspectiva crítica e alternativa na educação, 

afastando-se de ideias vagas da pedagogia progressista. A formação contínua é vista 

como ferramenta para o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional dos 

professores, incentivando um trabalho colaborativo para transformar práticas. No 

entanto, mudar políticas e práticas de formação é desafiador, especialmente diante de 

obstáculos como políticas de subsídio. 
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Delinear uma perspectiva crítica sobre a formação de professores, 

enfatizando a necessidade de uma abordagem mais dinâmica e conectada à prática 

docente. No âmago desta reflexão, destaca-se a proposta de vincular a formação a 

projetos práticos, propiciando uma revisão conjunta dos processos educacionais no 

ambiente de trabalho. A ênfase recai na superação do isolamento escolar e na 

promoção de uma formação baseada na troca de experiências entre indivíduos e 

comunidade. 

Abordar a formação como uma ferramenta crítica para combater práticas 

sociais prejudiciais, como hierarquia, abuso de poder e miséria econômica. A 

importância de questionar valores e concepções é ressaltada, destacando a 

necessidade de uma formação que promova reflexão constante sobre a prática 

docente, ultrapassando os limites da formação distante da realidade. 

A proposta central é abandonar a concepção tradicional da formação 

continuada, que se concentra na atualização científica e técnica, em favor de uma 

abordagem mais holística, tendo como sugestão uma reformulação profunda na 

abordagem da formação de professores, direcionando-a para uma prática mais 

contextualizada, crítica e coletiva, capaz de promover mudanças efetivas no cenário 

educacional. Isso implica gerar modalidades de formação que ajudem os professores 

a descobrirem, organizar e fundamentar suas teorias, promovendo a autonomia na 

gestão de sua própria formação. 

Imbernón (2010) destaca que a formação de professores ao longo da 

história frequentemente adotou uma abordagem genérica e padronizada na tentativa 

de resolver problemas uniformes. Contudo, essa prática revela-se problemática, pois 

negligência as diversas realidades enfrentadas pelos educadores. Ao se concentrar 

em soluções genéricas, os processos de formação desconsideram a individualidade 

de contextos geográficos, sociais e educacionais específicos, resultando em uma 

notável descontextualização do ensino. 

É importante salientar a distinção entre formação e treinamento, uma vez 

que a abordagem genérica levou à adoção de um sistema de formação padronizado, 

muitas vezes baseado em modelos de treinamento. Nesse cenário, os professores 

frequentam cursos e seminários ministrados por especialistas, nos quais os objetivos 

e resultados esperados são rigidamente especificados. Essa prática, centrada em 
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uma transmissão vertical de conhecimento, não promove a participação ativa dos 

educadores, nem permite a discussão e reflexão sobre questões sem um esquema 

preestabelecido. 

A fundamentação dessa abordagem encontra suas raízes no 

positivismo, uma racionalidade técnica que busca generalizações em pesquisas 

educacionais. A crença de que exemplos bem-sucedidos podem ser aplicados 

indiscriminadamente, sem passar por processos de contextualização, debate e 

reflexão, é uma ilusão que não aborda de forma eficaz as complexidades dos 

problemas educacionais. 

A diversidade de situações problemáticas enfrentadas pelos professores 

em contextos sociais e educacionais específicos é inegável. Portanto, a 

contextualização das práticas educativas, considerando a instituição educacional e a 

comunidade envolvente, assume uma importância crucial na formação. Em vez de 

adotar uma abordagem única, é essencial reconhecer a singularidade dessas 

situações. 

Uma proposta de mudança na formação dos professores envolve uma 

abordagem centrada em situações problemáticas reais. Essa mudança implica uma 

reconstrução da cultura escolar, promovendo a autonomia das instituições 

educacionais e proporcionando condições para a adaptação contínua. A participação 

ativa dos professores em todas as fases do processo, desde a organização até a 

implementação prática, é essencial para o sucesso dessa abordagem. 

Segundo Imbernón (2010) a formação de professores deve transcender 

a mera transmissão de conhecimento vertical, incentivando a participação consciente, 

reflexão crítica e adaptação contínua. Somente por meio de uma abordagem mais 

personalizada e participativa será possível superar os obstáculos à formação e 

promover mudanças reais e significativas na prática educacional. 

Na formação é necessário abandonar o individualismo docente a fim de 

chegar ao trabalho colaborativo. 

A dinâmica educacional passou por transformações ao longo do tempo, 

migrando de um modelo individualista para uma abordagem mais colaborativa. 

Antigamente, as instituições escolares eram marcadas por um formato escolástico, 
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onde poucos professores atuavam de forma isolada. Contudo, o cenário atual destaca 

o ensino como um trabalho coletivo fundamental para o êxito do processo educativo, 

a organização escolar e o desenvolvimento dos alunos. 

A descrição da escola sugere a promoção de uma cultura individualista, 

afastando os professores uns dos outros. É ressaltada a importância de diferenciar 

entre isolamento, individualismo, individualidade e individualização. A individualidade 

é apresentada como a habilidade de exercitar o julgamento livre de restrições e 

independência, enquanto a individualização presume o indivíduo como diferente, ator, 

criador e autor de sua própria biografia e identidade. 

Embora o individualismo possa oferecer vantagens, permitindo 

momentos de reflexão sobre os projetos de vida dos professores, práticas intensas 

nesse sentido podem resultar em isolamento. Nesse contexto, a formação continuada 

de professores é apresentada como uma solução para combater o individualismo. 

Destaca-se a formação colaborativa do grupo docente, com 

compromisso coletivo, interdependência de metas e responsabilidade compartilhada. 

O texto ressalta a importância do diálogo, debate, consenso não imposto e 

enfrentamento de conflitos na formação coletiva. Reconhece-se que a colaboração 

entre os professores não é uma tarefa fácil, requerendo espaços para o 

desenvolvimento de habilidades individuais e grupais, troca e diálogo. 

A metodologia de formação é sugerida como organizada com base no 

trabalho em grupo, centrada em métodos colaborativos, respeitando a diferença e 

promovendo a reflexão baseada na participação. É destacada a importância da 

participação, troca de ideias, interação e aprendizado mútuo entre os membros do 

grupo. 

Imbernón (2010) enfatiza a importância de abordar a prática profissional 

de forma crítica, evitando abordagens domesticadas e considerando os elementos 

ideológicos e atitudinais subjacentes. Propõe uma metodologia de formação 

continuada fundamentada em diversos princípios: 

A aprendizagem é encorajada a ser colaborativa, dialógica, analítica, 

comprovadora, avaliativa e modificadora em grupo. Isso contrasta com uma 
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aprendizagem apenas aparentemente participativa, frequentemente causada por 

obrigações externas, sem um verdadeiro processo de colaboração. 

É enfatizada a importância de aprender sobre a prática por meio da 

reflexão e resolução de situações problemáticas. Partir das práticas e representações 

dos educadores é considerado crucial para uma formação autêntica. 

O ambiente de aprendizagem deve ser colaborativo, promovendo o 

diálogo profissional e a interação social. Isso implica compartilhar problemas, 

fracassos e sucessos, criando um clima de escuta ativa e comunicação. 

Superar resistências ao trabalho colaborativo é destacado, 

especialmente aquelas causadas por concepções diferentes sobre formas de 

aprendizagem ou modelos de ensino. 

Conhecer as diversas culturas da instituição é apresentado como 

essencial para lidar com possíveis conflitos entre colegas. 

A formação continuada deve buscar a inovação institucional, evitando 

abordagens individualistas que não contribuem para uma prática coletiva. Adverte 

sobre o isolamento na docência, promovendo uma abordagem colaborativa que evite 

o "celularismo escolar" e incentive a solidariedade, evitando a atomização educativa. 

Imbernón (2010) aborda a necessidade de superar o isolamento e o 

individualismo na prática educativa, especialmente no contexto dos professores. 

Destaca a importância de promover uma cultura colaborativa e enfatiza a formação 

continuada como um meio fundamental para alcançar essa transformação. 

Compartilhar as alegrias e desafios no difícil processo de ensinar e 

aprender é essencial para evitar o isolamento e a falta de participação. O autor 

argumenta que o individualismo na prática docente pode levar à desilusão e à falta de 

paixão pelo trabalho, contribuindo para uma sociedade egoísta, não solidária e 

competitiva. 

Uma das propostas centrais é a formação colaborativa, tanto dentro das 

instituições educacionais quanto nos processos metodológicos de formação padrão. 

Ele defende que os professores devem assumir uma postura ativa e crítica, 

participando ativamente da formação a partir de seus contextos educativos. 
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No entanto, o autor destaca que as estruturas organizativas escolares 

muitas vezes não estão preparadas para favorecer o trabalho colaborativo, e muitas 

vezes perpetuam práticas isoladas. Estruturas como salas de aula concebidas como 

celas, agrupamentos homogêneos e hierarquização profissional dificultam a 

colaboração. 

Existe uma série de estratégias para promover uma cultura colaborativa 

e superar o individualismo na formação continuada dos professores. Isso inclui a 

potencialização de grupos colaborativos, o movimento de renovação pedagógica, o 

agrupamento de escolas rurais, redes telemáticas, entre outros. Ele também destaca 

a importância de mudar as estruturas organizativas escolares para possibilitar uma 

maior colaboração nos processos de gestão e ensino. 

Para criar uma cultura colaborativa, Imbernón (2010) sugere a promoção 

do compartilhamento de processos metodológicos e de gestão, a aceitação da 

indeterminação técnica ao lidar com seres humanos, o desenvolvimento coletivo de 

processos autônomos no trabalho docente, e o fortalecimento da autoestima coletiva 

diante dos desafios enfrentados na realidade social e educacional. 

Destacar a importância de práticas como explicar o que acontece, 

praticar e compartilhar a reflexão individual e coletiva, assumir o risco da inovação, 

comprometer-se com o trabalho na instituição e com os colegas, pedir ajuda quando 

necessário, equilibrar trabalho docente e vida pessoal, e reivindicar tempo e espaço 

para uma formação na instituição. 

Imbernón (2010) ressalta a importância de uma abordagem coletiva na 

educação, reconhecendo que a escola é um território em constante confronto de 

ideias e visões sobre a educação e a sociedade. Enfatiza que a complexidade do 

ensino obrigatório exige uma organização coletiva e a partilha de conhecimentos com 

outras instâncias de socialização, argumentando que a escola não deve ser vista 

como uma empresa, mas como um espaço onde diferentes concepções de educação 

e sociedade se confrontam. O desafio, segundo o texto, está na tolerância e 

compreensão dessas diferenças, e destaca que é nesse ambiente que reside o 

desafio do trabalho em grupo dos professores. 
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Os professores são como agentes de transformação social por meio da 

educação de seus alunos. No entanto, destaca que para criar esse espírito 

transformador nos alunos, é necessário primeiro gerá-lo dentro do grupo de trabalho 

dos professores e na instituição escolar. 

As instituições educacionais desempenham um papel importante ao criar 

um ambiente de apoio para o desenvolvimento dos educadores. Elas oferecem 

suporte para que os professores se atualizem constantemente, aprendendo novas 

maneiras de ensinar por meio de programas de formação continuada e outras 

atividades, as escolas capacitam os professores a enfrentar os desafios da educação 

tecnológica integrada ao ensino médio, garantindo assim um ensino de qualidade que 

promove o pleno desenvolvimento de cada aluno. 

As equipes de professores devem romper com a cultura profissional 

tradicional, que pode gerar barreiras de comunicação entre os membros da equipe. 

Essa cultura profissional tradicional é caracterizada por elementos que valorizam 

excessivamente a categoria profissional, a improvisação pessoal e o empirismo 

elementar. Ele destaca a necessidade de estabelecer um "memento moral e 

profissional" contra aqueles que se opõem à inovação e à reflexão coletiva, 

defendendo práticas inclinadas para o mérito individual, promoção ou competição. 

O cenário educacional passa por mudanças significativas, onde a 

colaboração é fundamental. O texto ressalta que é fundamental que os professores 

compreendam que a inovação é uma necessidade e uma obrigação para os 

profissionais da educação. Argumenta que, para alcançar essa inovação, é essencial 

transcender a resistência à mudança, a falta de visão para a inovação e a falta de 

interesse pela renovação pedagógica. 

O texto destaca a importância de conceber a escola como um espaço 

para a construção de conhecimento coletivo, afirmando que o trabalho conjunto dos 

professores é vital para superar o isolamento e o individualismo na prática docente. 

No entanto, Imbernón (2010) ressalta que a colaboração não deve ser 

uma imposição burocrática, mas sim uma escolha consciente dos professores. A 

colaboração deve ser um processo voluntário, fundamentado na liberdade profissional 

e no reconhecimento da autonomia de cada professor. 
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O autor conclui que a formação contínua dos professores é um processo 

dinâmico que requer reflexão, colaboração e inovação. No entanto, ressalta que essa 

evolução só é possível quando as instituições educacionais assumem um papel ativo. 

É essencial que as escolas criem um ambiente que incentive a reflexão e o diálogo 

entre os professores, além de proporcionar espaços para colaboração e trabalho em 

equipe. Ao assumir essa responsabilidade, as instituições não apenas elevam a 

qualidade do ensino, mas também promovem práticas educacionais coletivas e 

transformadoras, essenciais para o progresso contínuo da educação.  

O texto enfatiza a necessidade de uma formação continuada que 

promova a colaboração, a reflexão e a inovação, e propõe uma mudança na cultura 

escolar, destacando a importância de superar o individualismo e promover práticas 

educativas colaborativas. 

Ibernon (2010) descreve características do Formador Assessor 

acadêmico ou especialista e do Formador Assessor colaborativo ou de processo.  

O Formador Assessor Acadêmico ou Especialista assume uma postura 

mais tradicional, onde espera-se que os professores confiem em sua superioridade 

de conhecimento para resolver problemas. A comunicação é unidirecional: o assessor 

fala e os professores escutam e obedecem, sem questionar muito. As mudanças são 

vistas como eventos pontuais e planejáveis, em uma sociedade estável. O foco está 

na transmissão de conhecimento especializado, separando o "saber que" do 

desenvolvimento da competência profissional. 

Já, o Formador Assessor Colaborativo ou de Processo trabalha em 

conjunto com os professores para identificar necessidades e resolver problemas. A 

comunicação é bidirecional e a empatia é valorizada, permitindo compreender as 

situações a partir do ponto de vista dos professores. A prática profissional é vista de 

forma holística, com juízos profissionais resultantes da autorreflexão de todos os 

envolvidos. As mudanças são encaradas como algo possível e até mesmo desejável 

em uma sociedade dinâmica, e o foco está na aquisição de conhecimento útil e na 

integração desse conhecimento com o desenvolvimento da competência profissional. 

Estas definições destacam as diferenças fundamentais entre a 

abordagem tradicional de formação/assessoria acadêmica, centrada em um formador 
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especialista, e uma abordagem mais colaborativa e orientada para o processo. A 

primeira enfatiza uma comunicação unidirecional, onde o formador assume um papel 

de detentor exclusivo de conhecimento, enquanto a segunda promove a empatia, o 

trabalho em grupo e uma comunicação bidirecional. Além disso, destaca-se a visão 

holística da prática profissional na abordagem colaborativa, contrastando com a 

abordagem mais estereotipada e intuitiva do formador especialista. A ideia de 

mudança é abordada de maneira diferente, sendo vista como ocasional e planejada 

na abordagem tradicional, enquanto na abordagem colaborativa é considerada 

contínua e possível em uma sociedade dinâmica. A distinção entre aquisição de 

conhecimento proposicional e desenvolvimento da competência profissional destaca 

a importância da experiência direta na segunda abordagem, enquanto a primeira 

permite a aquisição de conhecimento fora do ambiente de trabalho. 

A transformação na formação de professores representa um processo 

intrincado, exigindo não apenas tempo, mas uma base sólida e adaptação à realidade 

docente. Essa mudança abrange ajustes nos processos incorporados, como 

conhecimento da matéria, didática e valores, todos fundamentados na cultura 

profissional. O contexto educacional, influenciado por avanços tecnológicos e 

mudanças sociais, intensifica essa complexidade, tornando a prática educacional 

ainda mais desafiadora. 

De acordo com Tardif (2014), o conhecimento do professor não se 

restringe ao que é adquirido durante a formação inicial, mas é, na verdade, uma 

combinação de diferentes saberes. 

A complexidade docente, guiada pelo pensamento complexo, destaca-

se pela necessidade de tomar decisões rápidas no ambiente escolar. No entanto, o 

excessivo foco na racionalidade técnica ao longo do século XX resultou em uma falta 

de compreensão dos fenômenos sociais e educacionais, levando a um "autismo" 

pedagógico. 

A abordagem da complexidade na formação de professores se revela 

crucial. Princípios como o dialógico, recursivo, hologramático e a 

autonomia/dependência são essenciais para compreender a realidade educacional. O 

pensamento complexo, ao reconhecer as interconexões entre fenômenos diversos, 
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promove a reflexão e a intuição, capacitando os professores a serem melhores 

planejadores e gestores do processo de ensino-aprendizagem. 

A formação continuada é destacada como fundamental nesse cenário. 

Ela deve capacitar os professores não apenas a adquirir conhecimento, mas também 

a desaprender, promovendo a comunicação, autoanálise e regulação própria. O 

desenvolvimento de instrumentos intelectuais e a criação de redes de apoio são 

cruciais para formar profissionais inquietos e inovadores, capazes de interpretar e 

refletir sobre a complexidade do ensino e da realidade social de forma comunitária. 

A motivação intrínseca na formação continuada de professores é crucial, 

demandando um ambiente propício para cultivar o compromisso com a nobre tarefa 

de ser professor. O desafio surge em ambientes desmotivadores, às vezes 

necessitando de estímulos extrínsecos, como a oportunidade de trabalhar com mais 

qualidade e aprofundar-se na matéria. 

Imbernón (2010) descreve que a falta de motivação relacionada à 

autoestima é um desafio, no caso de professores que subvalorizam seus locais de 

trabalho e têm expectativas limitadas de realização profissional. Entretanto, vale 

ressaltar que no Brasil não temos dados específicos desta pesquisa. A reflexão sobre 

a harmonia dos professores com a realidade educacional destaca a disparidade entre 

percepções individuais e a visão da administração educacional. A formação deve 

abranger não apenas aspectos técnicos, mas também as emoções dos professores, 

reconhecendo as diversas dimensões das "geografias emocionais". Essa abordagem 

visa promover uma conexão mais profunda entre os participantes da educação. 

O dilema do professor envolve encontrar equilíbrio em vários fatores, 

como o trabalho com diferentes grupos, atenção individual e decisões conjuntas, 

enquanto a desordem educacional contemporânea é marcada pela diversidade de 

alunos, desafios sociais e falta de apoio das administrações educativas. 

A formação deve priorizar atitudes cognitivas, afetivas e 

comportamentais, contribuindo para o desenvolvimento pessoal dos professores. 

Destaca-se a importância da autoestima docente, tanto individual quanto coletiva, 

para enfrentar os desafios atuais da educação. Em conclusão, a ênfase recai em uma 
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formação que transcenda o conhecimento objetivo, priorizando o subjetivo, as atitudes 

e a humanidade. 

Ferreira, Behrens e Teixeira (2019) afirmam que aqueles que almejam a 

ingressar no magistério buscam por formação continuada, visando adquirir os 

conhecimentos teóricos e práticos essenciais para se tornarem professores em suas 

respectivas áreas de formação. 

Brandt e Tramonte (2015) relatam que os profissionais da educação, em 

particular os professores, afirmam que o ensino e a aprendizagem demandam uma 

participação constante em programas de formação contínua e permanente. 

As abordagens dos autores convergem ao reconhecerem a importância 

da formação contínua para os professores, destacando-a como fundamental para o 

aprimoramento do ensino e da aprendizagem, bem como a interligação entre aspectos 

pessoais e profissionais na prática educacional. Além disso, enfatizam a necessidade 

de reflexão sobre práticas pedagógicas e a promoção da cooperação entre os 

professores. No entanto, divergem em alguns pontos, como a ênfase nos obstáculos 

e soluções na formação docente, trazida por Ferreira, Behrens e Teixeira (2019), o 

foco específico em professores técnicos destacado por Barreto e Anecleto (2021), e a 

visão histórica e de pesquisa sobre a formação docente apresentada por Florentino 

(2013). Essas divergências refletem diferentes ênfases e perspectivas dentro do 

campo da formação de professores, contribuindo para uma compreensão mais ampla 

e diversificada da questão. 
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4 UM ESTUDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO CPS  

O Centro Paula Souza oferece programas de formação continuada para 

seus professores, visando o aprimoramento de competências e conhecimentos 

necessários para atender às demandas de um ambiente educacional em constante 

evolução. Esses programas têm como objetivo não apenas a atualização profissional 

dos docentes, mas também prepará-los para superar os desafios encontrados no 

processo educativo contemporâneo. 

Embora a iniciativa de formação continuada reflita o compromisso com 

a qualidade do ensino, é importante esclarecer quais são os mecanismos específicos 

através dos quais essa qualidade é buscada e efetivada. Os cursos não se restringem 

ao aprofundamento em áreas de especialização, mas também incluem temas 

interdisciplinares e atuais, permitindo que os professores expandam suas 

perspectivas e abordem conteúdos que ultrapassam suas formações iniciais. 

A relevância da formação continuada estende-se além do 

enriquecimento acadêmico, visando também o desenvolvimento de habilidades 

pedagógicas que englobam o uso de metodologias de ensino inovadoras e a 

incorporação de tecnologias educacionais. No entanto, é crucial questionar como 

essas metodologias e tecnologias são selecionadas e como sua eficácia é avaliada 

no contexto das necessidades específicas dos alunos e dos objetivos educacionais 

do Centro Paula Souza. 

Outrossim, a formação continuada propõe-se a preparar os professores 

para fomentar um ambiente educacional dinâmico e eficaz, onde os alunos podem se 

beneficiar de práticas de ensino atualizadas. Contudo, é necessário esclarecer os 

critérios utilizados para definir o que constitui uma "prática de ensino atualizada" e 

como a instituição garante que tais práticas sejam consistentemente implementadas 

em todas as salas de aula. 

A capacitação dos professores vai além de cursos e seminários, 

abrangendo também o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, a promoção 

da interdisciplinaridade e a implementação de projetos que estimulem uma visão 

sistêmica e crítica por parte dos alunos. É importante, porém, discutir de forma mais 

detalhada como esses componentes são integrados aos programas de formação e de 
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que maneira contribuem para o desenvolvimento profissional dos docentes e para a 

melhoria do clima organizacional dentro da instituição. 

Os processos de formação obtêm respaldo legal na legislação 

educacional brasileira, mais especificamente na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96, artigo 63, inciso III. Este artigo estabelece a 

obrigatoriedade de programas de formação contínua para os profissionais da 

educação em todos os níveis de ensino. Além disso, o parecer CNE/CP nº 02/2015 

também faz menção à importância desses programas de formação, enfatizando sua 

relevância para o aprimoramento do corpo docente. 

 

A formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais e 
profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e 
valores, e envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões 
pedagógicas, cursos, programas e ações para além da formação mínima 
exigida ao exercício do magistério na educação básica, tendo como principal 
finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de 
aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional docente 
(BRASIL, 2015, p. 34 apud DIAS, 2012, p.25). 

 

O sistema educacional brasileiro passa por constantes reformas, nas 

quais se incluem propostas contidas na LDB que trazem mudanças substanciais 

dentro do ensino, e uma das preocupações está prevista no artigo 61 da LDB de 1996 

que relata: “A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio, na modalidade normal”, no entanto as questões 

interrelacionadas como por exemplo os valores e o bem estar social estão dentro de 

cursos oferecidos pelo MEC.  

O Governo Federal estabeleceu as metas 14 e 15 no âmbito do Plano 

Nacional de Educação (PNE) com o objetivo crucial de promover melhorias 

substanciais na educação brasileira. A Meta 14 visa aumentar significativamente o 

número de matrículas em programas de pós-graduação, reconhecendo a importância 

da formação avançada para o desenvolvimento do país. Isso reflete o compromisso 

em aprimorar a qualificação dos profissionais em diversas áreas do conhecimento, 

capacitando-os para contribuírem de forma mais eficaz para a sociedade. 
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Já a Meta 15 concentra-se na qualificação do corpo docente da 

educação básica. É essencial que todos os professores que atuam nesse nível 

educacional possuam formação específica de nível superior por meio de cursos de 

licenciatura na área de conhecimento em que lecionam. Isso é fundamental para 

garantir que os alunos tenham acesso a um ensino de qualidade e estejam sob a 

orientação de educadores bem preparados. 

No site oficial do PNE, é possível encontrar um mapa de monitoramento 

das metas por estado, o que permite um acompanhamento detalhado do progresso 

em relação a esses objetivos em todo o país. Essa transparência é essencial para que 

a sociedade possa avaliar o compromisso e os esforços das autoridades educacionais 

na busca por uma educação mais qualificada e acessível a todos os brasileiros. 

As Metas 14 e 15 do Plano Nacional de Educação representam um 

compromisso importante do Governo Federal em melhorar a qualidade da educação 

no Brasil, investindo na formação avançada e na qualificação do corpo docente da 

educação básica, e o monitoramento por estado torna possível avaliar o progresso em 

direção a esses objetivos em todo o país. 

Alguns cursos de formações continuadas oferecidos pelos CPS já estão 

trabalhando com questões de integralização, competências socioemocionais, ética e 

posturas dentro da sala de aula, mas acredito que ainda levará um tempo para que 

haja uma mudança no cenário escolar, visto que a cultura impositiva e centralizadora 

está intrínseca a tempos nas escolas. Para que haja uma mudança efetiva 

 

Paulo Freire desde 1987 reforça estas questões que já deveriam estar em 
vigor. (FREIRE, 1987) É que, indiscutivelmente, os profissionais, de formação 
universitária ou não, de quaisquer especialidades são homens que estiveram 
sob a "sobredeterminação" de uma cultura de dominação, que os constituiu 
como seres duais. Poderiam, inclusive, ter vindo das classes populares e a 
deformação, no fundo, seria a mesma, se não pior estes profissionais, 
contudo, são necessários à reorganização da nova sociedade. E, como 
grande número entre eles, mesmo tocados do "medo da liberdade" e 
relutando em aderir a uma ação libertadora, em verdade são mais 
equivocados que outra coisa, nos parece que não só poderiam, mas deveriam 
ser reeducados pela revolução.  

 

A abordagem de Michel Foucault (2007) sobre sua prática teórica tem 

relevância na formação continuada de professores, enfatiza a importância da 

flexibilidade intelectual, da disposição para mudar ideias e do aprendizado ao longo 

da vida. Da mesma forma, os professores em formação continuada devem ser 
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flexíveis em relação às práticas pedagógicas, reconhecendo que sua formação é um 

processo contínuo de aprimoramento. 

Assim como Foucault revisa e realça pontos de mudança em seu 

pensamento, os professores em formação continuada devem refletir regularmente 

sobre suas práticas e buscar oportunidades para melhorar. E, como Foucault busca 

tornar seu pensamento mais acessível ao público destacando pontos de mudança, os 

professores também devem acompanhar a evolução da pesquisa educacional e 

aplicar novos conhecimentos em suas salas de aula. 

A abordagem de Foucault destaca a importância da flexibilidade, do 

aprendizado contínuo, da revisão e reflexão, bem como do acompanhamento da 

evolução do conhecimento, princípios que podem ser aplicados à formação 

continuada de professores, incentivando-os a se manterem atualizados e aprimorarem 

suas práticas educacionais ao longo de suas carreiras. 

 

Meu problema, ou a única possibilidade de trabalho teórico para mim, seria 
somente a de deixar o desenho mais inteligível possível, o traço do 
movimento pelo qual eu não estou mais no lugar onde estava agora há pouco. 
Daí, a perpétua necessidade de realçar o ponto de passagem que a cada 
deslocamento arrisco modificar, senão o conjunto, pelo menos a maneira pela 
qual se lê ou pela qual se apreende o que pode haver de inteligível. Essa 
necessidade, portanto, não aparece jamais como plano de um edifício 
permanente; não é preciso reclamar e impor as mesmas exigências como se 
tratasse de um plano; trata-se, mais uma vez, de traçar um deslocamento, 
traçar não edifícios teóricos, mas deslocamentos pelos quais as posições 
teóricas não cessam de se transformar. (FOUCAULT, 2007, p.291-2) 

4.1 Programas de formação continuada oferecidos para os professores das 
escolas técnicas estaduais do centro Paula Souza  

O Centro Paula Souza oferece aos seus professores diversos programas 

de formação continuada, mais especificamente nas Escolas Técnicas Estaduais 

(ETECS), com o objetivo de aprimorar e capacitar suas habilidades e competências 

técnicas e pedagógicas com as últimas tendências educacionais e profissionais, a fim 

de melhorar o aprendizado dos alunos.  

O Centro Paula Souza se destaca pela sua ampla gama de programas 

de formação continuada voltados para os professores das escolas técnicas e 

faculdades estaduais em São Paulo. Esses programas são coordenados por três 

unidades principais: a Unidade de Ensino Superior de Graduação (CESU), a Unidade 
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do Ensino Médio e Técnico (CETEC) e a Unidade de Pós-graduação, Extensão e 

Pesquisa (UPEP). 

 

4.1.1 Unidade de Ensino Superior de Graduação (CESU) 

A Unidade de Ensino Superior de Graduação (CESU) do CPS, possui o 

Portal do Participante que disponibiliza cursos presenciais, semipresenciais e a 

distância para as mais diversas áreas dos eixos tecnológicos e da educação. O 

professor poderá se cadastrar em qualquer um destes cursos de forma gratuita e 

cumprir todo o cronograma proposto pelo desenvolvimento do evento, e caso haja a 

necessidade de se descocar para o município de São Paulo, onde a maioria dos 

cursos presenciais acontecem, ele é reembolsado pelo transporte e hospedagem caso 

precise, no entanto, ao realizar a inscrição, ele deverá concluir o curso, caso contrário 

o docente ficará bloqueado por um ano, ao termino do curso, o CPS emitirá um 

certificado sem custo algum para os professores que cursaram de forma integral a 

capacitação. 

Além do Portal do Participante, a CESU promove estratégias 

diversificadas para o desenvolvimento de docentes e discentes do CPS, como por 

exemplo: Podcasts, Fóruns, eventos, artigos de especialistas, parcerias com 

instituições que promovem as mais diversas capacitações e especializações. 

 

4.1.2 Unidade do Ensino Médio e Técnico (CETEC) 

A Unidade de Ensino Superior do Ensino Médio e Técnico (CETEC), a 

diferença para a CESU é que estes cursos são ofertados pela Escola Técnica Estadual 

(ETEC) e não pela Faculdade de Tecnologia (FATEC).   

A CETEC oferece mais de 100 cursos profissionalizantes em diversas 

áreas, como administração, saúde, tecnologia e construção civil. Os cursos são 

ministrados em unidades localizadas em todo o Estado de São Paulo. 

A CETEC é uma opção de ensino de qualidade para os alunos que 

desejam obter uma formação profissionalizante e ingressar no mercado de trabalho. 

Os cursos da CETEC são reconhecidos por empresas de todo o Estado de São Paulo, 
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e os alunos formados pela CETEC têm boas chances de conseguir um emprego na 

área de sua escolha. 

A CETEC é uma unidade importante do Centro Paula Souza, e 

desempenha um papel fundamental na formação de profissionais altamente 

qualificados e na promoção do desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. 

Todas as semanas os professores recebem uma lista de cursos através 

de seus e-mails institucionais do responsável pelos projetos institucionais na CETEC, 

incluindo a modalidade, o nome do curso e a carga horária. O participante faz o 

download do material e estuda através de apostilas. Ao terminar os estudos, o 

professor envia um e-mail solicitando a avaliação, lembrando que todo o processo de 

capacitação é realizado através do e-mail institucional. Finalizada a avaliação, o 

professor recebe o certificado de conclusão de curso registrado pela CETEC e 

assinado pelo coordenador de curso. Diferente da CESU a CETEC não possui um 

portal para se realizar as inscrições e desenvolvimento dos cursos, mas dentro do sítio 

do CPS tem um portal informando sobre fóruns, projetos das ETECs, eventos, 

seminários, lançamentos de livros, entre outros. 

 

4.1.3 Unidade de Pós-graduação, Extensão e Pesquisa (UPEP)  

A Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa do Centro Paula 

Souza desenvolve pesquisas através de programas Lato Sensu como MBA em 

Gestão de Projetos e Processos Organizacionais, em engenharia e negócios, em 

Tecnologia e Inovação e em Gestão de Design, e programas Stricto Sensu com os 

Mestrados Profissionais em Gestão de Tecnologia em Sistemas Produtivos e Gestão 

em Desenvolvimento da Educação Profissional. Todos estes cursos são realizados no 

município de São Paulo, e após o processo seletivo os funcionários da instituição 

participam dos programas de forma gratuita.  

Os Programas de Mestrado Profissional no CPS têm uma característica 

marcante: eles abrangem áreas temáticas que refletem a essência da inovação, 

desenvolvimento sustentável, trabalho e educação profissional e tecnológica. Esses 

focos não são apenas tópicos de estudo, mas sim um reflexo autêntico do ambiente 

educacional multifacetado do CPS, que atende a diferentes níveis e abordagens de 

ensino. 
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Na trajetória ao longo dos anos, os Programas de Mestrado têm se 

dedicado a pesquisas profundas, culminando na produção de dissertações que são 

verdadeiros marcos de conhecimento. O resultado dessa jornada se traduz também 

em centenas de artigos que contribuem para o entendimento e progresso de suas 

respectivas áreas. Além disso, a cada passo, tem sido uma honra coordenar 

atividades de extensão e facilitar a realização de seminários, palestras e workshops. 

É incrível perceber que essas atividades, embora historicamente 

voltadas à comunidade interna da Unidade de Pós-Graduação, estão atraindo cada 

vez mais a atenção de professores, funcionários e alunos que não fazem parte do 

programa. Esse entusiasmo levou a uma ideia emocionante: a criação do Programa 

de Extensão intitulado "SABERES E PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

EM SISTEMAS PRODUTIVOS". 

 

4.2 Políticas de incentivo à formação continuada e avanço acadêmico no 
ambiente educacional do Centro Paula Souza 

Quando os professores do Centro Paula Souza participam de cursos ou 

buscam especializações, têm a oportunidade de usufruir de dois tipos de benefícios 

distintos: aqueles que resultam em remuneração, como promoção e progressão que 

proporcionam melhorias salarias, e aqueles que influenciam a classificação dos 

professores nas atribuições de aulas, permitindo que os professores aprimorem sua 

posição nas escolha das aulas no momento da atribuição conhecido como pontuação 

docente. Agora, vamos explorar detalhadamente cada um desses benefícios. 

 

4.2.1 Análise da promoção do centro Paula Souza  

A Evolução Funcional no Centro Estadual de Educação Tecnológica 

"Paula Souza" (CPS) é um componente essencial do plano de carreira dos seus 

servidores, regulamentada pela Lei Complementar n.º 1.044/2008, que passou por 

alterações subsequentes nas Leis Complementares n.º 1.240/2014 e nº 1.343/2019. 

Esse processo envolve a promoção dos servidores, que consiste na progressão da 

referência atual para a imediatamente superior dentro da respectiva classe, mantendo 

o grau de enquadramento. 
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A regulamentação e coordenação desse processo são estabelecidas 

pela Deliberação Ceeteps n.º 71/2021. O Conselho Deliberativo do CPS é responsável 

por estabelecer os critérios para a promoção, enquanto a condução operacional do 

processo e a análise de recursos são de responsabilidade da Direção da Unidade de 

Ensino e da Comissão Local de Avaliação, respectivamente. A divulgação do 

cronograma é realizada pela Superintendência. 

A Comissão Local de Avaliação é formada por membros designados pelo 

Gabinete da Superintendência e atua nos processos de Promoção e Progressão. Essa 

comissão é composta por representantes da Unidade de Recursos Humanos, da 

Unidade de Ensino Médio e Técnico e da Unidade de Ensino Superior de Graduação. 

É importante destacar que os Coordenadores Técnicos não podem participar da 

Comissão Local de Avaliação. 

Cada unidade de ensino também possui sua própria Comissão Local de 

Avaliação, composta pelo Diretor da unidade, pelo Diretor de Serviço da Área 

Administrativa, por um docente e por um empregado público ou servidor público 

estatutário técnico ou administrativo. O Diretor da unidade de ensino não pode fazer 

parte dessa comissão. 

A Comissão Local de Avaliação desempenha várias funções, incluindo a 

validação de documentos comprobatórios de titulação, que são essenciais para a 

promoção. As titulações exigidas variam de acordo com a classe e a função dos 

servidores, incluindo mestrado, doutorado, especialização e nível superior, 

dependendo da categoria. 

Além disso, a Comissão Local de Avaliação é responsável por analisar 

os recursos interpostos pelos servidores após a divulgação dos resultados da 

promoção. Os resultados são publicados no Diário Oficial do Estado e no Sistema 

Integrado de Gestão da URH (SIGURH). 

O processo de promoção traz benefícios financeiros para os servidores, 

com as alterações de referência ocorrendo a partir de 1º de agosto de cada ano para 

os servidores promovidos. As alterações na folha de pagamento são realizadas pelo 

Departamento de Gestão Estratégica e Funcional. 
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Após a conclusão do processo de promoção, a unidade sede deve 

proceder com a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social dos 

empregados celetistas e manter registro adequado dos documentos relacionados à 

promoção. 

Em caso de dúvidas, a Comissão Local deve ser contatada por meio de 

abertura de chamado no SIGURH, e os empregados/servidores podem obter 

esclarecimentos junto à Comissão Local de Avaliação da unidade sede. 

O processo de Evolução Funcional – Promoção requer seis anos de 

efetivo exercício na referência atual e a apresentação da titulação necessária. Os 

empregados/servidores permanentes com o mínimo de seis anos de efetivo exercício 

na referência atual podem participar desse processo, e a mudança de referência 

ocorre a partir de 1º de agosto do ano correspondente. 

A titulação deve ser enviada por meio do Sistema Integrado de Gestão 

da URH (SIG), com documentos comprovatórios concluídos até 30 de junho do ano 

do processo. Os resultados são publicados no Diário Oficial do Estado e podem ser 

objeto de recurso, que deve ser solicitado no SIGURH. 

O acesso ao sistema de Evolução Funcional é feito com o login e senha 

do empregado/servidor no Sistema Integrado de Gestão da URH (SIGURH). Em caso 

de problemas técnicos, é possível relatar o erro à Comissão Local da unidade sede 

para análise. 

O processo de Evolução Funcional - Promoção no CPS é um 

procedimento regulamentado que envolve critérios específicos de titulação e anos de 

serviço, oferecendo benefícios financeiros aos servidores e sendo acompanhado por 

comissões locais e órgãos de coordenação. É um mecanismo importante para o 

desenvolvimento profissional dos servidores da instituição. 

 

4.2.2 Análise da progressão do Centro Paula Souza  

O sistema de progressão é parte integrante do plano de carreira dos 

servidores dessa instituição e é regido por legislação específica, como a Lei 
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Complementar n.º 1.044/2008, que passou por modificações importantes nas Leis 

Complementares n.º 1.240/2014 e nº 1.343/2019. 

A Evolução Funcional no que tange à progressão consiste na ascensão 

do servidor público ou empregado público permanente para o grau imediatamente 

superior na mesma referência da respectiva classe. Isso significa que a Progressão 

permite ao servidor alcançar uma posição mais elevada em sua carreira, baseada em 

critérios de desempenho e tempo de serviço. 

Para garantir a transparência e a eficácia desse processo, ele é 

regulamentado pela Deliberação CEETEPS nº 62/2020, que estabelece diretrizes e 

procedimentos específicos a serem seguidos. A responsabilidade pela definição de 

critérios, avaliação de desempenho e promoção está nas mãos do Conselho 

Deliberativo do CPS. A Direção da Unidade de Ensino e a Comissão Local de 

Avaliação desempenham papéis essenciais na condução e operacionalização do 

processo. 

Conforme mencionado previamente, cada unidade de ensino conta com 

sua própria Comissão Local de Avaliação, designada pela direção da unidade. Essas 

comissões têm a função de atuar nos processos de Promoção e Progressão e são 

compostas por membros que representam diversas áreas da instituição, incluindo 

coordenadores, diretores de serviços, docentes e servidores técnicos ou 

administrativos 

A avaliação de desempenho é um dos aspectos cruciais da Progressão. 

Para que um servidor avance de grau, ele precisa cumprir requisitos como ter dois 

anos de efetivo exercício no grau atual e obter resultados satisfatórios em avaliações 

periódicas, com uma pontuação igual ou superior a 75%. Além disso, existem critérios 

relacionados a ausências e penalidades que também influenciam no processo. 

A área de atuação de cada servidor é determinada com base em seu 

perfil e atividades desempenhadas, e isso influenciará o tipo de avaliação a ser 

realizada. Existem critérios específicos para docentes, auxiliares de docente, 

servidores administrativos e gestores, e esses critérios levam em consideração 

competências e atualizações profissionais. 
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Os instrumentos de avaliação incluem a análise de documentos 

comprobatórios de atualização profissional e a avaliação de competências, que 

envolve a autoavaliação do servidor, a avaliação do superior imediato e, quando 

aplicável, a avaliação de clientes internos ou da equipe de trabalho. 

É importante destacar que o processo de avaliação é transparente e 

sujeito a recursos. Os resultados são publicados no Diário Oficial do Estado, e os 

servidores têm o direito de recorrer caso discordem dos resultados. 

Além disso, a Progressão também tem implicações financeiras, pois a 

mudança de grau resulta em um aumento salarial a partir de agosto do ano da 

segunda avaliação satisfatória. 

O processo de progressão do Centro Paula Souza estabelece as 

diretrizes e procedimentos que regem a evolução dos funcionários públicos do CPS. 

Ele garante a transparência e a justiça nesse processo, promovendo o crescimento e 

o desenvolvimento dos servidores com base em critérios objetivos e avaliações de 

desempenho consistentes. 

4.2.3 Pontuação docente para atribuição de aulas  

A composição da carga horária dos professores nas instituições de 

ensino é um processo fundamental para garantir o funcionamento eficiente das 

escolas e a distribuição adequada das responsabilidades entre os docentes. Esse 

processo, muitas vezes visto como burocrático e complexo, envolve várias etapas que 

precisam ser cuidadosamente seguidas para assegurar a justiça e a eficiência na 

distribuição das aulas. 

Para compreender esse processo, é necessário começar pelo momento 

da inscrição para a atribuição de aulas. Os docentes desempenham um papel central 

nesse estágio, pois são eles que devem se inscrever de acordo com os requisitos 

estabelecidos. A inscrição é feita exclusivamente por meio do Sistema Integrado de 

Gestão (SIG-URH) e envolve o preenchimento do anexo V da Portaria CETEC 

1263/2017. Essa etapa é crucial, pois é nesse momento que os docentes expressam 

suas preferências por ETEC e disponibilidade de dias e horários. 
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Os prazos para essa inscrição são rígidos. A alocação de carga horária 

segue um calendário específico, com a inscrição para o ano letivo subsequente 

devendo ser realizada até o 15º dia útil de novembro e a inscrição para o segundo 

semestre do ano letivo em curso até o 5º dia útil de junho, de acordo com o artigo 6º 

da Portaria CETEC 1263/2017. A importância do cumprimento desses prazos está na 

necessidade de planejamento e organização das instituições de ensino. 

Um ponto crítico é a definição de quem deve se inscrever para a 

alocação de carga horária. De acordo com o Artigo 6º da Portaria CETEC 1263/2017, 

todos os professores em exercício na instituição, independentemente de sua lotação 

em outra escola técnica ou de sua situação de licença, remunerada ou não, devem 

participar do processo. Isso assegura que todos os docentes sejam considerados na 

distribuição das aulas. 

A flexibilidade é um aspecto importante nesse processo. Os docentes 

têm a opção de manter, ampliar ou reduzir sua carga horária, desde que isso seja feito 

dentro dos prazos legais estabelecidos. No entanto, é crucial observar que não é 

permitido apresentar disponibilidade de horário fora desses prazos, garantindo assim 

um processo organizado e justo. 

Alterações na inscrição são permitidas, mas também estão sujeitas a 

prazos específicos. As informações contidas na inscrição podem ser modificadas até 

a data legal especificada no artigo 6º da Portaria CETEC 1263/2017, e os 

procedimentos para devolução da inscrição ao professor estão disponíveis no Material 

de Apoio Gepes. 

O próximo passo nesse processo é a divulgação do quadro de aulas, 

que ocorre antes do início das aulas semestrais no Ensino Técnico e anuais no Ensino 

Médio e Técnico Integrado ao Médio, conforme previsto no parágrafo único do Artigo 

4º da Deliberação Ceeteps nº 23/2015. A divulgação deve ocorrer antes do processo 

de alocação, mas não há uma data específica definida. 

O cadastro das matrizes no SIG é um passo fundamental na preparação 

para a atribuição de aulas e deve ser feito logo após a homologação das matrizes pela 

supervisão pedagógica. No entanto, é importante notar que os quadros de aulas só 

podem ser ativados quando ocorrer a alocação de aulas para o semestre seguinte. 
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A alocação de carga horária inclui também a divisão de classes em 

turmas, que é uma etapa importante a ser considerada. As aulas livres em divisão de 

classes em turmas fazem parte da carga horária dos docentes e devem ser 

consideradas para manutenção, recomposição e ampliação de carga horária. Em 

casos de descumprimento dos requisitos para divisão de classes em turmas, a escola 

tem até 16 dias letivos para desativar a divisão, após o que ela deve ser mantida até 

o final do ano/semestre. 

O horário das aulas é determinante na alocação de carga horária, e os 

professores devem informar sua disponibilidade de horário para ministrar as aulas que 

lhes foram atribuídas dentro dos prazos estabelecidos. O não cumprimento dessa 

disponibilidade pode resultar em redução involuntária de carga horária. 

A classificação docente desempenha um papel relevante na elaboração 

do horário das aulas, sendo que a legislação estabelece critérios específicos para a 

classificação dos docentes. O horário é elaborado de acordo com o artigo 16 da 

Deliberação CEETEPS, e em caso de empate, a classificação docente é utilizada 

como critério de desempate. 

Uma vez que a disponibilidade de horário foi indicada dentro dos prazos 

legais, não está prevista a possibilidade de alteração. Isso garante que o processo de 

alocação de carga horária seja conduzido de maneira justa e organizada, respeitando 

os prazos e critérios estabelecidos. 

A alocação de carga horária nas instituições de ensino é um processo 

complexo que envolve várias etapas e regulamentações específicas. O cumprimento 

dos prazos, a observância das regras e a participação ativa dos docentes são 

elementos essenciais para garantir uma alocação justa e eficiente das aulas, 

beneficiando tanto os professores quanto os alunos. 

 

4.3 Dados das capacitações disponibilizadas pelo CPS aos docentes 

No CPS, as capacitações são entendidas como processo é um processo 

para desenvolver habilidades e competências, vistas aumentar a produtividade e 

eficiência no desempenho de atividades profissionais. Podem realizar-se por diversas 
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formas, como treinamentos, cursos e palestras, seminários etc. com o objetivo de 

ensinar novas técnicas e atualizar conhecimentos. Segue-se a apresentação das 

capacitações disponibilizadas pelo CPS aos docentes: 

    Quadro 3 - Tipo de capacitações oferecidas pelo CPS (CETEC). 

Cursos Presenciais 

Cursos Online 

Cursos Semipresenciais 

Encontros 

Jornadas 

Simpósios 

Fórum 

Feiras internas 

Feiras externas 

Lives 

Cursos em parcerias com Universidades que geram premiações 

    Fonte: Portal do Participante – CPS. 

 

Os programas de aprimoramento técnico e em gestão escolar são 

destinados prioritariamente a Professores, Coordenadores de Área, Coordenadores 

Pedagógicos, Orientadores Educacionais, Diretores e outros colaboradores 

diretamente envolvidos no processo de ensino e aprendizagem das Etecs e Fatecs. 

Cumpre notar que todas essas capacitações têm suas despesas custeadas pela 

instituição, o que indica compromisso genuíno com a formação contínua dos 

docentes. 

Adicionalmente, outras entidades públicas, privadas e indivíduos 

interessados podem participar mediante um acordo prévio de cooperação, o qual pode 

ser estabelecido por meio de contato direto com a Instituição. 

No dia 26 de março de 2024, realizei uma pesquisa no portal do 

participante do Centro Paula Souza, onde foram identificadas 57 capacitações 

disponíveis, abrangendo diversas áreas de conhecimento. Essas capacitações estão 

distribuídas em diferentes campos, cada um oferecendo oportunidades de formação 

continuada para os professores. 
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Na área de Educação, foram encontradas 15 capacitações, incluindo 

temas como "Mapas Conceituais no Planejamento de Disciplinas e Currículo" e 

"Metodologias Ativas no Ensino de Química". Já em Gestão e Negócios, foram 

catalogadas 13 capacitações, que englobam assuntos como "Planejamento 

Estratégico" e "Gestão de Pessoas na Área Escolar". Na área de Tecnologia e 

Inovação, destacam-se 18 capacitações, como "Introdução às Técnicas e Tecnologias 

de Inteligência Artificial" e "Capacitação: Como Fazer Gestão de Redes Sociais". Em 

Saúde, foram identificadas 4 capacitações, incluindo "Humanização na Sala de Vacina 

e as Boas Práticas de Imunização". Na área de Cultura e Patrimônio, foram 

disponibilizadas 4 capacitações, abordando temas como "Entre Estações: Paisagem, 

Arquitetura e Patrimônio Cultural nas Ferrovias". Por fim, Engenharia e Tecnologia 

contam com 4 capacitações, tais como "Preparação e Impressão 3D" e "Conceitos, 

Programação e a Profissionalização no Mercado de Trabalho com Drones". 

 

  Tabela 1 - Capacitações oferecidas pelo CPS (CETEC). 

Educação 15 
Cultura e patrimônio 4 
Tecnologia e inovação 18 
Saúde 4 
Gestão e negócios 13 
Indústria 4 

TOTAL  57 
                 Fonte: Portal do Participante – CPS. 
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                 Gráfico 1 - Capacitações oferecidas pelo CPS (CETEC). 

             
              Fonte: Portal do Participante – CPS 

 

O Centro Paula Souza oferece capacitações para todos os funcionários 

da instituição, abrangendo as principais áreas tecnológicas. Este estudo inicial serve 

como base para demonstrar as capacitações oferecidas aos docentes do Centro 

Paula Souza e, a quantidade de participantes destas capacitações na região de 

Franca/SP. 

Também é importante considerar a formação profissional decorrente da 

experiência de trabalho dos professores, que trazem para a sala de aula as práticas 

de suas respectivas áreas. Essa capacitação específica não está dentro do escopo 

do programa oferecido pelo CPS e, portanto, não será abordada neste trabalho. Da 

mesma forma, aspectos relacionados ao engajamento social, como a filantropia, o 

trabalho voluntário e as iniciativas comunitárias que contribuem para o 

desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos professores, não serão 

discutidos aqui. 
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A tabela2 mostra a participação dos professores nas capacitações do 

CPS: 

Tabela 2 – Total de professores das Unidades Escolares comparado com os Professores participantes 

Ano Nome Batatais Franca Igarapava Ituverava Miguelópolis  Orlândia 
São 

Joaquim 
da Barra  

2022 
Total de Professores 48 113 33 38 29 50 46 
Participantes 32 67 14 16 12 32 27 

2023 
Total de Professores 72 144 40 46 34 74 65 
Participantes 26 72 10 12 7 24 22 

Fonte: Centro de Capacitação Técnica e Pedagógica do CPS e Plano Plurianual de Gestão das ETECs. 

                   

Gráfico 2 – Porcentagem dos professores participantes comparado ao total de professores das 
Unidades Escolares. 

 

                 Fonte: Centro de Capacitação Técnica e Pedagógica do CPS e Plano Plurianual de Gestão 
das ETECs. 

 

Ao analisar as tabelas notamos que menos professores participaram das 

capacitações oferecidas na região de Franca. A média de participações que era de 

53,51% em 2022 caiu para 32,01% em 2023. 

Por se tratar de uma situação pontual e de análise em apenas um ano, 

vários fatores podem ter contribuído para a diminuição na participação das 

capacitações. Um deles pode ser a falta de cursos direcionados especificamente para 

a área de atuação dos docentes ou, a concorrência de outras instituições que 
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oferecem cursos virtuais com uma carga horária mais extensa pode ter sido outro 

motivo. 

Abaixo, apresentamos uma tabela mais completa das informações 

coletadas sobre as capacitações realizadas pelo CPS na região de Franca durante o 

período de 2019 a 2023. Os dados abrangem o número de participantes, cursos 

realizados e certificados emitidos.  É importante ressaltar que esses números podem 

não ser diretamente proporcionais, pois um único docente pode ter recebido mais de 

um certificado. Isso se deve à possibilidade de participação em diferentes 

modalidades de cursos oferecidos. 

Tabela 3 – Cursos de formação feitos por professores do CPS 

Ano Nome Batatais Franca Igarapava Ituverava Miguelópolis  Orlândia 
São 

Joaquim 
da Barra  

  N Pessoas 49 58 19 18 10 32 38 

2019 N Cursos 67 94 33 34 15 65 49 

  N Certificados 86 130 24 30 13 75 62 

  N Pessoas 37 57 13 16 12 30 26 

2020 N Cursos 40 91 26 28 23 73 61 

  N Certificados 38 115 15 10 16 66 60 

  N Pessoas 34 68 12 11 13 26 29 

2021 N Cursos 76 170 29 34 48 83 97 

  N Certificados 60 211 18 7 29 75 50 

  N Pessoas 32 67 14 16 12 32 27 

2022 N Cursos 62 124 28 29 16 55 52 

  N Certificados 68 132 11 17 7 51 42 

  N Pessoas 26 72 10 12 7 24 22 

2023 N Cursos 67 115 14 21 16 51 31 

  N Certificados 64 154 15 19 9 39 33 

Fonte: Centro de Capacitação Técnica e Pedagógica do CPS 
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A tabela acima fornece detalhes sobre o número de pessoas, cursos e 

certificados emitidos das capacitações oferecidas pelo Centro Paula Souza. O 

"Número de Pessoas" representa o total de professores ou participantes envolvidos 

nessas capacitações durante o ano mencionado, considerando que um professor 

pode realizar vários cursos. Já o "Número de Cursos" indica a quantidade total de 

cursos em que o professor se inscreveu durante o ano em questão, isso não significa 

que os professores concluíram o curso, e ele pode ter inscrito em mais de uma 

capacitação. O título "Número de Certificados Emitidos" destaca a distribuição dos 

certificados emitidos aos participantes dos cursos, organizados por cidade, lembrando 

que um professor pode participar de várias capacitações sem que haja um limite 

imposto pela instituição. 

   Gráfico 3 – Quantidade de certificados emitidos 

 

     Fonte: Centro de Capacitação Técnica e Pedagógica do CPS 

Percebemos uma sazonalidade entre as Unidades Escolares, 

reforçando que um professor poderá realizar mais de uma capacitação em várias 

áreas de conhecimento, tanto presenciais quanto à distância. 

A pandemia de COVID-19 (2020-2021) pode ter tido um impacto 

significativo na participação dos docentes nas capacitações oferecidas pelo Centro 

Paula Souza. Em 2020, com a suspensão de muitas atividades presenciais e a 
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transição para modalidades virtuais, pode-se ter observado uma redução no número 

de certificados emitidos em várias cidades. A participação pode ter caído devido às 

dificuldades de adaptação ao ensino remoto e à incerteza geral causada pela 

pandemia. 

No entanto, em 2021, houve um aumento no número de certificados 

emitidos em algumas cidades, como Franca, que registrou um crescimento 

significativo no número de certificados emitidos, passando de 115 em 2020 para 211 

em 2021. Isso pode ser atribuído à adaptação dos docentes à nova realidade de 

ensino a distância e ao aumento da oferta de capacitações online, que se tornaram 

mais acessíveis e mais bem alinhadas com as necessidades emergentes dos 

educadores durante a pandemia. 

Esse período de transição pode ter evidenciado a capacidade de 

adaptação dos docentes e das instituições de ensino, que passaram a oferecer mais 

opções de cursos virtuais. Portanto, o impacto da pandemia não foi apenas negativo; 

ele também pode ter impulsionado a inovação e a flexibilidade no acesso às 

capacitações, embora as disparidades entre as diferentes cidades possam ter se 

mantido evidentes. 

Tabela 4 – Comparativo do número de professores com os certificados emitidos por Unidade Escolar. 

Ano Nome Batatais Franca Igarapava Ituverava Miguelópolis  Orlândia 

São 

Joaquim 

da 

Barra  

2022 
N Professores 48 113 33 38 29 50 46 

N Certificados 32 67 14 16 12 32 27 

2023 
T Professores 72 144 40 46 34 74 65 

N Certificados 64 154 15 19 9 39 33 

Fonte: Centro de Capacitação Técnica e Pedagógica do CPS e Plano Plurianual de Gestão das ETECs. 

 

A emissão de certificados abaixo do número total de professores nos 

anos de 2022 a 2023 significa um possível baixo interesse em participar dos 

programas de formação continuada oferecidos pelo CPS. Em 2023 foi somente no 

município de Franca teve maior índice de emissão de certificados, os demais 

permaneceram com indicadores muito baixos na emissão de certificados. É 
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fundamental destacar que não há limites para o número de capacitações que cada 

professor pode realizar. Outro aspecto a se considerar é a desistência de um curso ao 

qual o professor se inscreveu, porém não o concluiu. Quando isso ocorre, o professor 

é impedido de participar de novas capacitações oferecidas pelo CPS pelo período de 

um ano. 

Outras possíveis causas para essa diminuição podem incluir a carga de 

trabalho elevada, que pode impedir que os professores tenham tempo ou energia para 

se dedicarem a cursos adicionais de formação continuada. Além disso, a oferta de 

cursos que não estão diretamente alinhados com as áreas de atuação ou interesses 

dos professores pode resultar em menor adesão. 

A concorrência com outros programas de formação oferecidos por 

diferentes instituições, muitas vezes com maior flexibilidade ou de forma gratuita, pode 

atrair os professores para fora do CPS. Finalmente, experiências negativas ou 

insatisfatórias com capacitações anteriores podem levar os professores a evitarem 

novos cursos oferecidos pelo CPS, contribuindo para a baixa emissão de certificados 

observada. 

É importante ressaltar que os modelos de formação alternativos, como 

questionamentos de prática docente, celebração de encontros, jornadas e similares, 

potencializam o surgimento de novos elementos atuantes como forças propulsoras de 

um novo pensamento e processo formativo.  

Outra análise relevante é o aumento do número de docentes em grande 

parte das ETECs na Região de Franca, conforme revelado por uma pesquisa 

documental nos registros das unidades escolares de 2022 a 2023. Vale ressaltar que 

muitos desses docentes são novos na instituição, especialmente aqueles com 

contrato determinado1, e podem ainda não estar totalmente familiarizados com o 

ambiente escolar. Esse fator pode contribuir para uma redução na adesão a 

capacitações oferecidas pelo CPS. Soma-se a isso, o fato de que algumas áreas de 

atuação, como saúde e indústria, são pouco contempladas com a oferta de 

capacitações. No entanto, apesar da diminuição verificada, os índices de participação 

 
1 O professor é contratado através de um processo seletivo por prazo determinado de 2 anos. Após este 
período o professor rescinde o contrato de trabalho, podendo participar de outro processo seletivo após 6 
meses de inatividade com a instituição, ou de um concurso público caso haja aulas livres na Unidade de Ensino 
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de docentes nas capacitações permanecem acima de 50% na maioria das escolas 

estudadas, o que pode ser considerado auspicioso, tendo em conta que a 

incorporação da ideia de educação continuada na cultura magisterial é recente e 

incompleta.  

 

Gráfico 4 – Total de professores das Unidades Escolares 

 

Fonte: Plano Plurianual de Gestão das ETECs 

Os dados abaixo sobre a Titulação dos docentes foram extraídos dos 

Planos Plurianuais de Gestão (PPG) das unidades escolares no ano de 2023, 

destacando que um mesmo professor pode ter uma ou várias titulações. Professores 

mais qualificados podem oferecer um ensino técnico mais atualizado e alinhado às 

demandas do mercado: 

Tabela 5 – Perfil Acadêmico dos Professores nas ETECs 

  

Total de 
professores 

Outras 
Graduações 

Professores 
Licenciados 

Professores 
com 

especialização 

Professores 
com 

Mestrado 

Professores 
com 

Doutorado 
Batatais 72 22 50 36 11 3 
Franca 144 35 109 82 23 3 
Igarapava 41 9 32 25 7 0 
Ituverava 53 10 43 35 9 1 
Miguelópolis 34 7 27 21 2 1 
Orlândia 74 21 53 40 10 1 
São Joaquim 65 16 49 41 10 0 

Fonte: Plano Plurianual de Gestão das ETECs. 
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Gráfico 5 – Perfil Acadêmico dos Professores nas ETECs 

 

Fonte: Plano Plurianual de Gestão das ETECs. 

 

De acordo com o catálogo de requisitos de titulação do Centro Paula 

Souza, todos os professores devem ser graduados ou licenciados para ministrar aulas 

na instituição. Entretanto, conforme demonstrado na tabela acima, os professores 

podem cumular o bacharelado com a licenciatura, assim como os dados de 

especialização, mestrado e doutorado também podem ser cumulativos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho se constituiu de um estudo no âmbito da temática da 

Educação Continuada, buscando ampliar a compreensão de alguns de seus aspectos. 

O foco principal recaiu no Programa de Educação Continuada de Docentes, 

desenvolvido pelo Centro Paula Souza, tendo como objetivos específicos 1- 

Descrever os fundamentos e os principais traços que caracterizam o Programa de 

Formação Continuada (PFC) de docentes da instituição; 2- Identificar relações entre 

o PFC e a carreira docente; 3- Identificar tipos de capacitações disponibilizadas, tanto 

em termos de quantidade quanto na natureza dos conteúdos; e, 4- Descrever relações 

entre oferecimento de capacitações e a participação de docentes. 

Os dados obtidos, todos pela via documental, revelaram: 

- Quanto aos fundamentos e os principais traços que caracterizam o 

Programa de Formação Continuada (PFC) O Programa de Formação Continuada 

(PFC) para docentes do Centro Paula Souza é essencialmente voltado para a 

atualização contínua das habilidades e competências dos professores das Escolas 

Técnicas Estaduais (ETECs) e Faculdades de Tecnologia (FATECs) de São Paulo. 

Fundamentado na oferta de cursos presenciais, semipresenciais e a distância, o 

programa abrange uma ampla diversidade de áreas dos eixos tecnológicos e 

educacionais, proporcionando aos professores a oportunidade de se atualizarem 

conforme as últimas tendências educacionais e profissionais. Além disso, o PFC 

oferece incentivos como reembolso de despesas para participação em cursos 

presenciais na capital, certificação gratuita ao final dos cursos, e integração de 

tecnologias educacionais como podcasts, fóruns e eventos, fortalecendo o 

compromisso institucional com a formação de professores qualificados e atualizados. 

-Quanto às relações entre o PFC e a carreira docente o Programa de 

Formação Continuada (PFC) oferecido pelo Centro Paula Souza está intimamente 

relacionado com a carreira docente, proporcionando não apenas atualização 

constante nas áreas técnicas e pedagógicas, mas também oferecendo benefícios que 

influenciam diretamente na progressão e promoção dos professores. Os cursos 

oferecidos abrangem uma vasta gama de áreas dos eixos tecnológicos e 

educacionais, com modalidades presenciais, semipresenciais e a distância. Além de 
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contribuir para o aprimoramento das habilidades dos docentes, o programa se alinha 

com os critérios exigidos para a progressão funcional e promoção na carreira, 

incentivando a obtenção de titulações que são consideradas nas avaliações de 

desempenho e na pontuação docente para atribuição de aulas. Dessa forma, o PFC 

não apenas fortalece a capacitação dos professores, mas também potencializa suas 

oportunidades de crescimento profissional dentro da instituição. 

-Quanto aos tipos, quantidade e conteúdo das capacitações, o Centro 

Paula Souza oferece uma variedade significativa de opções, que incluem cursos 

presenciais, online, semipresenciais, encontros, jornadas, simpósios, fóruns, feiras 

internas e externas, lives, e cursos em parcerias com universidades que geram 

premiações. Em termos de quantidade, foram identificadas 57 capacitações 

disponíveis, distribuídas em diferentes áreas de conhecimento: 15 na área de 

Educação, abordando temas como "Mapas Conceituais no Planejamento de 

Disciplinas e Currículo" e "Metodologias Ativas no Ensino de Química"; 13 em Gestão 

e Negócios, com tópicos como "Planejamento Estratégico" e "Gestão de Pessoas na 

Área Escolar"; 18 em Tecnologia e Inovação, incluindo "Introdução às Técnicas e 

Tecnologias de Inteligência Artificial" e "Capacitação: Como Fazer Gestão de Redes 

Sociais"; 4 em Saúde, como "Humanização na Sala de Vacina e as Boas Práticas de 

Imunização"; 4 em Cultura e Patrimônio, com temas como "Entre Estações: Paisagem, 

Arquitetura e Patrimônio Cultural nas Ferrovias"; e 4 em Engenharia e Tecnologia, 

com capacitações como "Preparação e Impressão 3D" e "Conceitos, Programação e 

a Profissionalização no Mercado de Trabalho com Drones". Essas capacitações 

demonstram o compromisso da instituição com a formação contínua dos docentes e 

colaboradores, abrangendo uma ampla gama de áreas e temas relevantes para o 

desenvolvimento profissional. 

E, quanto as relações entre capacitações oferecidas e participação 

docente demonstram que houve uma diminuição na participação de docentes de 2022 

para 2023, mesmo com uma oferta variada de capacitações, sugere que a simples 

variedade de temas não garante aumento na participação. Isso pode indicar a 

necessidade de uma análise mais aprofundada sobre a relevância percebida das 

capacitações oferecidas em relação às necessidades educacionais e interesses dos 

professores em cada unidade escolar. 
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1. Descrição dos fundamentos e dos principais traços que caracterizam o Programa 

de Formação Continuada (PFC) de docentes da instituição: 

- Este estudo exploratório teve como objetivo geral compreender a 

atuação das instituições na formação continuada de docentes. Especificamente, 

explorou o Programa de Educação Continuada do Centro Paula Souza, quer quanto 

às suas concepções e ordenamentos, como um todo, quer quanto às capacitações 

oferecidas pelo Centro Paula Souza (CPS) aos docentes, no caso, com foco nas 

unidades de ensino técnico na região de Franca/SP. 

Inicialmente, foram apresentados os aspectos gerais do Centro Paula 

Souza e seu programa de formação continuada de docentes. Quanto ao Programa de 

Educação Continuada, os dados revelaram não só o oferecimento de oportunidades 

de qualificação constante, mas também uma articulação entre as exigências de 

formação contínua, a disponibilização de capacitações, os estímulos à sua realização 

e a consideração das atividades de formação continuada no percurso da carreira 

docente. Cumpre ainda notar que a instituição manifesta incentivo para participação 

de docentes em programas de mestrado e doutorado. Pode-se dizer que o programa 

de formação continuada do CPS caracteriza-se, pois, como um programa complexo, 

abrangente, estruturado e coerente. 

2. Identificação das relações entre o PFC e a carreira docente: 

- Quanto às capacitações disponibilizadas, os dados revelaram, no seu 

conteúdo, uma ampla gama de temas abrangendo desde metodologias ativas de 

ensino até questões de gestão e inovação tecnológica. Mostram a presença 

significativa de capacitações de conteúdo pedagógico, a par das que consistem em 

aperfeiçoamento técnico das disciplinas lecionadas. Observamos significativa 

proporção (26%) de capacitações direcionadas para o aprimoramento na formação 

pedagógica dos professores. Desde cursos presenciais, simpósios, fóruns e jornadas, 

até eventos online como cursos e lives, a instituição tem proporcionado diversas 

oportunidades para o desenvolvimento da profissão docente. 

 

3. Identificação dos tipos de capacitações disponibilizadas, tanto em termos de 

quantidade quanto na natureza dos conteúdos: 
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- Outro aspecto importante é o investimento em cursos de tecnologia, 

uma área fundamental na contemporaneidade. Cerca de 31% dos cursos oferecidos 

são direcionados para essa área, reconhecendo sua importância no contexto 

educacional atual. A área de gestão e negócios também recebeu atenção especial, 

refletindo sua relevância no mercado e acenando com a oportunidade de estabelecer 

parcerias significativas com empresas relacionadas à gestão. Por outro lado, notamos 

uma lacuna nas capacitações oferecidas para as áreas de saúde e indústria. 

4. Descrição das relações entre o oferecimento de capacitações e a participação de 

docentes: 

- Considerando a linha do tempo, ficou patente um número bastante 

significativo de participação de docentes nas capacitações. Foram emitidas, nos 

últimos cinco anos (2019 a 2023), um total de 1851 certificações de capacitações 

concluídas por docentes. 

Outro aspecto ligado à formação continuada são as expectativas da 

instituição quanto ao impacto potencial no desenvolvimento profissional dos docentes. 

A expectativa é de que as capacitações oferecidas aos docentes à guisa de formação 

continuada podem contribuir para o crescimento profissional dos professores, 

servindo para aumentar o comprometimento com a carreira docente. A melhoria nos 

resultados acadêmicos é outra possibilidade, pois a expectativa é de que professores 

mais qualificados podem ajudar os alunos a terem um melhor desempenho em 

avaliações internas e externas, refletindo positivamente nas estatísticas de aprovação 

e nas classificações das instituições. 

Outra expectativa identificada é a de que as capacitações podem 

estimular professores a se adaptarem às novas exigências do mercado de trabalho, 

permitindo que ajustem o currículo e as práticas pedagógicas para preparar melhor os 

alunos para suas futuras carreiras. Adicionalmente, cumpre ressaltar que os 

programas de educação continuada do CEETPS são disponíveis não só para 

docentes mas também para gestores e funcionários, o que beneficia a gestão escolar. 

Assim, gestores escolares também podem adquirir novas habilidades em liderança e 

administração, com vistas à atualização e desenvolvimento da gestão na instituição. 
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Como decorrência dos dados levantados nos itens acima mencionados, 

pode-se levar em conta ainda a hipótese de que formação continuada pode fortalecer 

os laços com a comunidade local. Ressalte-se que anualmente, essas sete escolas 

formam em torno de 6.248 alunos que se inserem no mercado de trabalho e passam 

a ter atuação nas comunidades locais. É certo que a presente pesquisa não investigou 

impactos comunitários decorrentes da educação continuada dos docentes do ensino 

técnico, porém, é lícito supor que a atualização constante (técnica e pedagógica) dos 

professores tem reflexos na formação dos alunos e, por decorrência, no exercício da 

sua profissão e da cidadania, eis que. via de regra, os formandos tem ingresso quase 

imediato como partícipes das forças produtivas.  

Concluindo, cabe considerar que os dados levantados sobre o Programa 

de Educação Continuada do CPS são suficientes para caracterizá-lo como abrangente 

bem articulado e consistente e, no limite dos dados obtidos nas sete escolas 

estudadas, produz resultados positivos quanto aos números da participação de 

docentes. É certo que a presente pesquisa, tipificada como exploratória, não abrangeu 

todos os aspectos referentes à participação da instituição na formulação e execução 

do seu programa de educação continuada de docentes. Durante seu percurso, como 

é natural em toda investigação científica, várias questões foram surgindo, como por 

exemplo, qual a concepção dos docentes a respeito do programa? Quais os efeitos 

na aprendizagem dos professores? Quais as demandas de atuação dos técnicos nas 

diferentes cidades, com diferentes características econômicas e culturais? E outras. 

São questões que instigam a pesquisa. Assim, se novas investigações puderem surgir 

em decorrência dos resultados aqui contidos, estará cumprido então um dos principais 

escopos do presente estudo. 
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APÊNDICE A – Legislações e Fontes de Consulta 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

Referência: Lei nº 9.394/96, artigo 63, inciso III 

Descrição: Estabelece a obrigatoriedade de programas de formação contínua para 

profissionais da educação em todos os níveis de ensino. 

 

Parecer CNE/CP 

Referência: Parecer CNE/CP nº 02/2015 

Descrição: Enfatiza a importância dos programas de formação contínua para o 

aprimoramento do corpo docente. 

 

Plano Nacional de Educação (PNE) 

Referência: Metas 14 e 15 

Descrição: Define metas para aumentar o número de matrículas em pós-graduação e 

qualificar o corpo docente da educação básica, respectivamente. 

 

Lei Complementar 

Referência: Lei Complementar nº 1.044/2008, Lei Complementar nº 1.240/2014, Lei 

Complementar nº 1.343/2019 

Descrição: Regulamenta a evolução funcional, promoção e progressão dos servidores 

do Centro Paula Souza. 

 

Deliberação CEETEPS 

Referência: Deliberação CEETEPS nº 71/2021, Deliberação CEETEPS nº 62/2020 

Descrição: Estabelece diretrizes e procedimentos para promoção e progressão dos 

servidores no CPS. 

 

A CESU disponibiliza cursos presenciais, semipresenciais e a distância para várias 

áreas dos eixos tecnológicos e da educação. Os professores podem se inscrever 

gratuitamente e receber certificados ao concluir os cursos. Mais informações estão 

disponíveis no Portal do Participante. 

https://cesu.cps.sp.gov.br/
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A CETEC oferece mais de 100 cursos profissionalizantes em diversas áreas. Os 

cursos são ministrados em unidades espalhadas por todo o Estado de São Paulo. 

Mais detalhes podem ser encontrados no site da CETEC. 

A UPEP desenvolve programas de pós-graduação, extensão e pesquisa, incluindo 

MBAs e mestrados profissionais. Informações adicionais estão disponíveis no site da 

UPEP. 

Políticas de Incentivo à Formação Continuada e Avanço Acadêmico no Ambiente 

Educacional do Centro Paula Souza 

A promoção no CPS é regulamentada pela Lei Complementar n.º 1.044/2008 e 

envolve a progressão para a referência imediatamente superior dentro da mesma 

classe. A regulamentação está disponível na Unidade de Recursos Humanos do 

CPS e nos novos manuais da evolução funcional 2024. 

A progressão envolve a ascensão ao grau imediatamente superior na mesma 

referência e é regulamentada pela Deliberação CEETEPS nº 62/2020. Mais detalhes 

podem ser encontrados nos mesmos links da promoção: URH CPS e novos manuais 

2024. 

A composição da carga horária dos professores e a pontuação para atribuição de 

aulas são regulamentadas pela Portaria CETEC 1263/2017. Informações detalhadas 

estão disponíveis na Instrução CESU 06/2022. 

Foram consultados os Planos Plurianuais de todas as ETECs que foram objeto de 

estudo para colher dados de total de professores e perfil acadêmico dos professores. 

A consulta foi autorizada pela equipe de coordenação da CETEC via e-mail. 

Ofício direcionado à Diretora do Centro de Capacitação Técnica, Pedagógica e de 

Gestão para obtenção dos dados em relação à quantidade de capacitações realizadas 

e professores participantes nos 5 últimos anos que foi autorizada através do processo 

Processo nº: 136.00090913/2023-97. 

https://cetec.cps.sp.gov.br/capacitacoes/quem-somos-capacitacoes/
http://www.pos.cps.sp.gov.br/
http://www.pos.cps.sp.gov.br/
https://urh.cps.sp.gov.br/
https://urh.cps.sp.gov.br/
https://urh.cps.sp.gov.br/novos-manuais-da-evolucao-funcional-2024-ja-estao-disponiveis/
https://urh.cps.sp.gov.br/
https://urh.cps.sp.gov.br/novos-manuais-da-evolucao-funcional-2024-ja-estao-disponiveis/
https://urh.cps.sp.gov.br/novos-manuais-da-evolucao-funcional-2024-ja-estao-disponiveis/
https://cesu.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/Instrucao-CESU-06_2022-04-12.doc

