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RESUMO 

A Pedagogia dos Multiletramentos coloca o indivíduo em contato com textos 
diversos e, por meio deles, interage e participa do mundo (SOARES, 2021; ROJO, 
2013). Dessa forma, o conhecimento que prioriza somente o texto escrito e ignora a 
diversidade cultural e tecnológica deve ser rompido, a fim de trazer as práticas 
pedagógicas de multiletramentos para a formação de um conhecimento que se 
renova e reconstrói a todo instante, visando ao desenvolvimento crítico por meio da 
aproximação entre teoria, prática e realidade do estudante. O Novotec é uma 
possibilidade de itinerário formativo no Novo Ensino Médio. O entendimento pode 
promover o desenvolvimento social e a busca de sua liberdade para além da 
econômica, ou seja, sua consciência como cidadão participativo (FREIRE, 1967) e 
incluso nas transformações da sociedade (SEN, 2000). A Pedagogia dos 
Multiletramentos (CAZDEN et al, 2021) atende a esse olhar de ressignificação 
contínua do saber trazida pelas novas tecnologias e visando a um desenvolvimento 
social do estudante. Assim, tratando os multiletramentos na formação do 
conhecimento como fundamental, uma vez que o mundo se constrói nas relações e 
interações sociais cada vez mais multimodais, especialmente no ensino técnico, o 
presente estudo irá se constituir para responder ao seguinte problema: Quais as 
repercussões de uma Pedagogia dos Multiletramentos em língua portuguesa para a 
formação de estudantes na modalidade técnica Novotec e que possibilitam o 
desenvolvimento social? Parte-se das seguintes hipóteses: atividades escolares que 
contemplam produção de conhecimento por meio dos multiletramentos 1) podem 
trazer aprendizagem significativa; 2) podem viabilizar a politização de estudantes em 
culturas digitais, mais tecnológicas que atendem às demandas contemporâneas de 
aprendizagem, e podem promovem o diálogo escola e sociedade; 3) podem 
proporcionar acesso de estudantes à diversidade de gêneros textuais e discursivos; 
4) devem promover a formação continuada de professores; e 5) podem oportunizar 
melhoria na qualidade de vida dos jovens estudantes. Nesse sentido, apresenta o 
objetivo geral que é refletir sobre a construção do conhecimento, no ensino de língua 
portuguesa, na formação técnica, oferecida pelo Novotec, por meio da Pedagogia 
dos Multiletramentos, a fim de observar as possíveis repercussões para o 
desenvolvimento social, especialmente o educacional. Como metodologia se fazem 
necessárias as discussões históricas e bibliográficas, pois se busca a correlação 
entre desenvolvimento social nas áreas educacional e tecnológica para as 
transformação e autonomia do indivíduo. Para tanto, para compor o corpus da 
pesquisa, considerando as categorias dos multiletramentos em design, foi feita uma 
pesquisa-ação (THIOLLENT, 1986) com estudantes do ensino médio do curso 
Novotec, a partir de um projeto desenvolvido no 2º ano do Ensino Médio, levando 
em conta o uso das tecnologias e das várias linguagens em contextos multimodais. 
Os dados foram analisados, comparativamente com as competências essenciais 
trazidas na BNCC e foram feitas proposições para reflexões docentes sobre o uso 
de multiletramentos em salas de aulas de ensino técnico. 

 

Palavras-chave: Pedagogia dos Multiletramentos e do Design. Letramento e 
multiletramentos. Desenvolvimento social e políticas públicas. Ensino técnico e 
Novotec. Ensino-aprendizagem de língua portuguesa em educação técnica.  
  



 

 

ABSTRACT 

The Pedagogy of Multiliteracies places the individual in contact with diverse texts, 
through which they interact and participate in the world (SOARES, 2021; ROJO, 
2013). Therefore, knowledge that prioritizes only written text and disregards cultural 
and technological diversity should be disrupted, in order to bring pedagogical 
practices of multiliteracies into the formation of a constantly renewing and 
reconstructing knowledge, aiming at critical development through the integration of 
theory, practice, and the student's reality. Novotec represents a possibility for 
formative pathways within the New High School. This understanding can promote 
social development and the pursuit of freedom beyond economic aspects, fostering 
awareness as a participatory citizen (FREIRE, 1967) engaged in societal 
transformations (SEN, 2000). Multiliteracies Pedagogy (CAZDEN et al., 2021) 
addresses this continuous redefinition of knowledge brought by new technologies, 
aiming at social development of the student. Thus, treating multiliteracies in 
knowledge formation as essential, given that the world is increasingly shaped by 
multimodal social relationships and interactions, especially in technical education, 
this study aims to address the following problem: What are the repercussions of a 
Pedagogy of Multiliteracies in Portuguese language education for students in the 
technical pathway of Novotec, enabling social development? The study hypothesizes 
that school activities incorporating knowledge production through multiliteracies: 1) 
can foster meaningful learning; 2) can facilitate student politicization in digital 
cultures, meeting contemporary learning demands; and promote school-society 
dialogue; 3) can provide students access to a diversity of textual and discursive 
genres; 4) should promote ongoing teacher professional development; and 5) can 
enhance the quality of life for young students. In this regard, the overarching 
objective is to reflect on knowledge construction in Portuguese language education 
within technical training offered by Novotec, through Multiliteracies Pedagogy, to 
observe potential repercussions for social development, especially in education. 
Historical and bibliographical discussions are necessary as methodology, aiming to 
correlate social development in educational and technological domains for individual 
transformation and autonomy. To compose the research corpus, a research-action 
approach (THIOLLENT, 1986) was employed with high school students in the 
Novotec program, focusing on a project developed during the 2nd year of high 
school, considering the use of technologies and various languages in multimodal 
contexts. Data were analyzed comparatively with the essential competencies outlined 
in the BNCC, and propositions were made for teacher reflections on the use of 
multiliteracies in technical education classrooms. 

 

Keywords: Pedagogy of Multiliteracies and Design. Literacy and multiliteracies. 
Social development and public policies. Technical education and Novotec. 
Portuguese language teaching and learning in technical education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Diante de uma realidade cada vez mais complexa e de organização 

social permeada por desigualdades, surge a necessidade de propostas, 

especialmente de cunho educacional, a fim de possibilitar mitigar essas mazelas. 

Nesse sentido, a Cúpula das Nações Unidas propõe a criação dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), com o intuito de, em longo prazo, trilhar 

caminhos de soluções para a uberdade e o equilíbrio social, de forma sustentável.  

A Educação de Qualidade compõe um dos 17 ODSs, como 

possibilidade para o desenvolvimento para a liberdade, na perspectiva de Sen 

(2010) que vai além do desenvolvimento social ao propor o pleno exercício da 

cidadania. É essa construção cidadã que imbui o indivíduo de competências e maior 

participação na solução de problemas, pois dá a ele potencial da sua conduta de 

agente transformador de sua realidade e de sua comunidade.  

Nessa medida, a educação precisa ser pensada, de modo a valorizar o 

indivíduo e muni-lo de habilidades, a fim de alcançar sua liberdade no mundo 

globalizado e múltiplo. 

A Cúpula das Nações Unidas, composta por 193 países membros, 

assinou, em 2015, um documento cujo objetivo é a promoção da sustentabilidade 

global até 2030 (UNICEF, 2022, online). Para tanto, foram estabelecidos 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODSs – que abarcam áreas de 

aspectos ambientais e sociais e 169 metas. Elaboradas de forma interdependente, 

os ODSs visam, além da sustentabilidade, ao incentivo de ações que levem os 

cidadãos à prosperidade e à paz. Espera-se, dessa forma, que, ao atingir um desses 

17 ODSs, alcance-se, também, uma melhora nos demais objetivos, uma vez que 

eles estão interligados e se refletem: “Os ODS representam um plano de ação 

global, para eliminar a pobreza extrema e a fome oferecer educação de qualidade ao 

longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e 

inclusivas até 2030” (UNICEF, 2022, online).  

Os dezessete objetivos que compõem a Agenda 2030 são: 1 – 

Erradicação da pobreza,  2 – Fome zero e agricultura sustentável, 3 – saúde e bem-

estar,  4 – Educação de qualidade,  5 – Igualdade de gênero,  6 – Água potável e 

saneamento,  7 – Energia limpa e acessível,  8 – Trabalho decente e crescimento 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods1/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods1/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods2/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods4/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods7/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
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econômico,  9 – Indústria, inovação e infraestrutura,  10 – Redução das 

desigualdades,  11 – Cidades e comunidades sustentáveis,  12 – Consumo e 

produção sustentáveis,  13 – Ação contra a mudança global do clima,   14 – Vida na 

água,  15 – Vida terrestre,  16 – Paz, justiça e instituições eficazes,  17 – Parcerias e 

meios de implementação.  

No presente estudo, o foco está no ODS 4 – Educação de qualidade – 

e que se torna necessário, quando se pensa na revalorização do indivíduo e sua 

inserção no mercado de trabalho, pois a meta 4.4, estabelecida pelas Nações 

Unidas, prevê a inclusão de jovens e adultos com formação para o mercado de 

trabalho, a partir de sua profissionalização de qualidade, a fim de que desenvolvam 

a si mesmos e a sociedade, por meio da atuação e da participação competente na 

sua conduta como cidadão. Para o Brasil, a meta ficou estabelecida da seguinte 

forma: “Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 

tenham as competências necessárias, sobretudo técnicas e profissionais, para o 

emprego, trabalho decente e empreendedorismo.” (IPEA, 2022, online). 

Diante desse cenário em que a educação surge como caminho para 

transformação social e prosperidade, faz-se necessária a reflexão de como a 

Pedagogia dos Multiletramentos vai ao encontro dessa nova demanda social, 

buscando sanar lacunas que a educação tradicional não tem alcançado, porque não 

facilita a resolução de problemas ao desconsiderar as diversidades culturais e 

tecnológicas, as quais mudaram a relação do estudante com o mundo e com a 

escola.   

A pesquisadora é professora do Centro Paula Souza desde 2011 e, 

nos últimos anos, ministra a disciplina de Língua Portuguesa na modalidade 

Novotec1. Diante das novas demandas, sentiu a necessidade de aprimoramento, 

uma vez que as exigências, sociais e de mercado, contemplam cada vez mais um 

olhar multimodal e de multiletramentos na construção do conhecimento, da 

aprendizagem e da formação dos estudantes.  

O Programa Novotec foi lançado no primeiro semestre de 2019 pelo 

Governo Estadual de São Paulo, como parceria entre as Secretarias de 

Desenvolvimento Econômico e de Educação e o Centro Paula Souza, e tem por 

                                                 
1
 O Novotec é uma modalidade de ensino médio integrado ao técnico e surgiu como uma proposta ao 

itinerário formativo V, orientado pelo novo ensino médio. As informações sobre o Novotec serão 
expandidas no capítulo 4. 
 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods9/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods13/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods14/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods14/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods17/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods17/
https://www.ipea.gov.br/ods/ods4.html#coll_4_4
https://www.ipea.gov.br/ods/ods4.html#coll_4_4
https://www.ipea.gov.br/ods/ods4.html#coll_4_4
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objetivo aumentar a oferta do ensino profissionalizante aos alunos do ensino médio 

das escolas estaduais do Estado de São Paulo. Composto por 30 aulas semanais, 

divididas em seis aulas diárias, o currículo do Novotec é constituído por 

componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio) e por componentes 

curriculares da Formação Profissional (Ensino Técnico). 

Ao partir de um olhar para a educação ,por meio dos multiletramentos 

(Cazden et al, 2021), é possível a promoção do desenvolvimento social, que na 

perspectiva de Sen (2000), é entendido como a associação não somente de fatores 

econômicos, mas também de fatores relacionados a uma melhoria de qualidade de 

vida dos indivíduos e a promoção da sua liberdade. A liberdade consiste na não 

privação dos direitos básicos e também na consciência e direito do cidadão em 

exercer sua participação social, como agente transformador.  

Assim, ao pensar nesse estudo com um olhar sobre a aprendizagem 

de multiletramentos (Cazden et al, 2021) é relevante para o crescimento não apenas 

no sentido tradicional escolar, mas considerando o estudante um indivíduo inserido 

dentro de um contexto social e em contato com múltiplas tecnologias, observou-se 

um alinhamento com a Pedagogia do Design (Cope; Kalantzis; Pinheiro, 2020), o 

qual reconhece que as interações sociais estão cada vez mais diversas e 

multimodais. 

Baseado nessa perspectiva tecnológica e multimodal, a Pedagogia dos 

Multiletramentos, na vertente do Design (Cope, Kalantzis e Pinheiro, 2020) entende 

a construção do conhecimento como um processo dinâmico e fluido, em constante 

construção e reconstrução, a partir da interpretação e experiências do aprendiz, que, 

a cada nova reconstrução, muda a si mesmo e ao mundo. 

Além disso, pensar no currículo que abarca atividades com as quais se 

reconhecem as novas tecnologias como seu integrante é crucial para o 

desenvolvimento crítico do estudante. As inovações tecnológicas demandam das 

instituições escolares múltiplas alfabetizações para educar os estudantes nessa 

revolução digital (Santomé, 2013). 

Dessa forma, o entendimento de que as práticas docentes devem ser 

acompanhadas por esse olhar dos multiletramentos fará diferença para os 

estudantes, pois integra uma diversidade maior de culturas e gêneros vigentes na 

sociedade e que se modificam e ressignificam devido também às novas tecnologias 

digitais, que para além do texto escrito, exige o domínio das competências ligadas a 
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elementos orais, gestuais, imagéticos. Além disso, a Pedagogia dos Multiletramentos 

(Cazden et al, 2021) consideram as constantes transformações do mundo, das 

tecnologias e também as mudanças que os estudantes são para a sociedade, ao 

exercer seu papel ativo de agentes transformadores de sua realidade.  

A partir do contexto apresentado, construiu-se o seguinte problema de 

pesquisa: “Quais as repercussões de uma Pedagogia dos Multiletramentos em 

língua portuguesa para a formação de estudantes na modalidade técnica Novotec e 

que possibilitam o desenvolvimento social”?  

Como hipóteses, pode-se inferir que atividades escolares que 

contemplam produção de conhecimento por meio dos multiletramentos: 1) podem 

trazer aprendizagem significativa; 2) podem viabilizar a politização de estudantes em 

culturas digitais, mais tecnológicas que atendem às demandas contemporâneas de 

aprendizagem, e podem promovem o diálogo escola e sociedade; 3) podem 

proporcionar acesso de estudantes à diversidade de gêneros textuais e discursivos; 

4) devem promover a formação continuada de professores; e 5) podem oportunizar 

melhoria na qualidade de vida dos jovens estudantes. 

Diante da problematização, do problema e das hipóteses, o presente 

estudo tem como objetivo geral refletir sobre a construção do conhecimento, no 

ensino de língua portuguesa, na formação técnica, oferecida pelo Novotec, por meio 

da Pedagogia dos Multiletramentos, a fim de observar as possíveis repercussões 

para o desenvolvimento social, especialmente o educacional.  

A partir desse objetivo geral, constituíram-se os seguintes objetivos 

específicos: correlacionar o desenvolvimento social, especialmente na área de 

educação e tecnologia, com as transformações necessárias na formação do 

indivíduo, a partir dos preceitos de Freire (1967; 2016), Sen (2010) e Nussbaum 

(2009); estudar a Pedagogia dos Multiletramentos, na vertente do design e a relação 

dos indivíduos com tecnologias e outras práticas multimodais correlacionadas às 

linguagens e ao emprego delas; correlacionar a Pedagogia dos Multiletramentos, 

com as demandas de aprendizagens contemporâneas, trazidas nos documentos 

legais; aplicar os preceitos da Pedagogia dos Multiletramentos, por meio da 

realização de projeto, em uma sala de aula de 2º ano do ensino técnico Novotec 

Marketing e apontar as possíveis repercussões na aprendizagem dos estudantes e 

que podem promover o desenvolvimento social e corroborar para o cumprimento do 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 – Educação de Qualidade. 
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Como metodologia, empregou-se a pesquisa bibliográfica e histórica, 

para a discussão e o entendimento da construção ao longo do tempo do ensino 

Novotec e sua legislação até se chegar à atualidade. Também foi utilizada a 

pesquisa-ação (Thiollent, 1986), uma vez que, por meio dela, é possível estudar de 

maneira dinâmica os envolvidos, buscando uma transformação que ultrapasse a 

mera análise de dados.  

A partir dessa perspectiva, o desenvolvimento de uma pesquisa-ação, 

para constatar a repercussão da prática dos multiletramentos em Design torna-se 

pertinente. A pesquisa-ação se concretizou com a criação de um projeto intitulado 

“Esporte e sociedade”, aplicado em uma sala de 2º ano do Ensino Médio Novotec 

Marketing, na Escola Técnica de Franca Dr. Júlio Cardoso, escola da região central 

da cidade de Franca – SP, que oferece Cursos Técnicos modulares e também 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. O projeto teve duração de um 

bimestre e envolveu os componentes curriculares de Língua Portuguesa, Língua 

Inglesa e Educação Física.  Como ponto de partida, discutiu-se sobre o design 

disponível – documentário – e sua potencialidade como ferramenta de trabalho 

dentro do Marketing, devido ao seu poder de propagação em redes de streaming. Ao 

longo da execução do projeto, a turma do 2º ano Novotec Marketing assistiu ao 

documentário Atleta A, acessível no streaming, sobre o histórico de abusos físicos e 

psicológicos de membros da instituição esportiva de ginástica norte-americana. 

Em outra etapa, essa turma de 2° ano do Ensino Médio Novotec 

Marketing, composta por 36 estudantes, foi dividida em 4 grupos de 7 e um grupo de 

8. Os estudantes desenvolveram um documentário em uma proposta interdisciplinar 

entre Língua Portuguesa e Comunicação Profissional, Educação Física e Língua 

Inglesa com as temáticas da “Luta das mulheres no esporte”, dos “Abusos físicos e 

psicológicos no esporte” e do “Racismo no esporte”. Os temas foram sorteados entre 

os cinco grupos, dois foram repetidos e a pesquisadora atuou como professora de 

Língua Portuguesa. Os temas foram definidos pelos professores dos componentes 

envolvidos devido à pertinência de discussão dessas temáticas, tão atuais e que 

compõem problemas sociais que necessitam reflexão. Ademais, compõem um 

universo conhecido dos estudantes, com os quais se identificam, facilitando o seu 

envolvimento no projeto. Os documentários resultantes, assim, compõem o córpus 

da pesquisa e um documentário será analisado por meio de seu conteúdo, tendo em 

vista as categorias correlacionadas aos multiletramentos em design.  
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O estudo se desenvolve em 4 capítulos. No capítulo segundo, é 

apresentada uma discussão sobre desenvolvimento e desenvolvimento educacional. 

O desenvolvimento como liberdade para Sen (2010) vai além do econômico e inclui 

a participação do sujeito como agente transformador da sociedade a partir do seu 

conjunto capacitário. A educação de qualidade, um dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável (ODS), corrobora para a autonomia do sujeito e sua 

plena satisfação, pois o imbui de possibilidades de atuação no mundo. Freire (1967) 

defende a educação libertária e o fortalecimento do sujeito-homem o qual rompe 

com a alienação e a domesticação e participa da construção do mundo. Também 

Nussbaum (2009) defende a ideia de educação para a liberdade na qual o 

desenvolvimento do senso crítico do estudante fortalece a noção de cidadania, pois 

ele passa a agir e participar de modo efetivo das decisões e das mudanças sociais. 

Para que seja efetiva a educação de qualidade e a educação para a liberdade, o 

currículo escolar não pode apresentar-se engessado e conteudista. O foco na 

memorização dá lugar ao desenvolvimento do senso crítico, que leva em 

consideração as experiências, vivências e saberes prévios dos estudantes (Arroyo, 

2013). As novas tecnologias transformaram as relações sociais e novas linguagens 

precisam permear os currículos, rompendo com a fragmentação dos saberes 

(Santomé, 2013). Dessa forma, o currículo é uma construção social que necessita 

de adequação e revisitação ao longo do processo e das práticas pedagógicas.  

No capítulo terceiro, é apresentada uma evolução histórica da 

concepção de alfabetização até multiletramentos (Rojo, 2009; 2013). A Pedagogia 

dos Multiletramentos (Cazden et al, 2021) é apresentada como possibilidade de 

abarcar, nas práticas pedagógicas, as novas linguagens que surgem, consequência 

da rápida evolução das tecnologias da informação e comunicação. Também objetiva 

preparar os estudantes para responder os desafios e problemas do mundo cada vez 

mais complexo e interconectado, dando-lhes autonomia para compreender e utilizar 

diferentes linguagens – como a escrita, a oralidade, a gestual, a visual – em 

diferentes contextos, garantindo sua participação na sociedade e, por consequência, 

a formação de cidadãos críticos. A multimodalidade é, dessa forma, um foco das 

práticas de aprendizagem multiletradas quando se objetiva preparar o estudante 

para o mundo.  Para tanto, vale-se dos designs disponíveis como ponto de partida 

no currículo escolar para serem trabalhados com os estudantes em processos de 

designing e ressignificados na prática fora da escola. As práticas sociais devem ser 
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levadas para o contexto escolar, pois o conhecimento se constrói a partir delas, 

ademais, a BNCC abarca em suas competências gerais da educação básica, 

questões que são caras à Pedagogia do Multiletramentos, como a diversidade 

cultural e tecnológica.   

No capítulo quarto, é apresentado o Novotec e sua legislação, bem 

como a pesquisa-ação desenvolvida. O Novotec, programa do Estado de São Paulo 

em parceria com o Centro Paula Souza, é apresentado como uma possibilidade de 

itinerário formativo para os estudantes do Novo Ensino Médio e possui um currículo 

misto, dividido entre as horas obrigatórias da BNCC – 1800h – e as disciplinas do 

itinerário formativo de formação técnica e profissional – 1200h, totalizando as 3000h, 

distribuídas em 200 dias letivos, conforme legislação vigente. Ao final do 3º ano do 

Ensino Médio, o estudante consegue também o diploma de Técnico. Também é 

apresentado neste capítulo um perfil socioeconômico dos participantes da pesquisa, 

estudantes do 2º ano do ensino médio Novotec Marketing e a análise de um 

documentário desenvolvido por eles por meio do projeto “Esporte e sociedade”, 

levando-se em consideração os conceitos da Pedagogia dos Multiletramentos: 

prática situada, instrução aberta, enquadramento crítico e prática transformada. Ao 

final, apresenta-se uma possibilidade de atividade, a partir do que foi desenvolvido 

em sala de aula no projeto “Esporte e sociedade”, que envolva a Pedagogia dos 

Multiletramentos em um curso de ensino técnico integrado ao médio. A proposta de 

atividade é um apoio para que o professor desenvolva a atividade dentro das suas 

condições e recursos, que variam em cada escola e realidade.  

A justificativa de uma investigação se faz pela relevância trazida por 

ela. No caso do presente estudo, podem-se constatar uma relevância social e uma 

pessoal. 

A contribuição social está na apresentação, ao estudante, de outras 

metodologias, de outras formas de produção de conhecimento na aplicação de um 

currículo em ação, que dialoga com o contexto cotidiano do estudante, levando em 

conta o uso das tecnologias e das várias linguagens em contextos multimodais. 

Além disso, olhar para a construção do conhecimento, de forma integral e de 

múltiplos letramentos, para que faça sentido e atenda às demandas sociais, para 

fora dos muros escolares. 

A relevância pessoal da investigação é que, a partir desses estudos, 

haverá a melhoria da prática docente cotidiana da pesquisadora que, em contato 
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com novas pedagogias, novas formas de pensar, dará sua contribuição para a 

formação integral do estudante e para atuação dele no mundo, a fim de que ele 

alcance sua autonomia e liberdade. Seguramente, a pesquisadora se apropriará de 

metodologia científica e pedagógica que comporão outras didáticas. 
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2 DESENVOLVIMENTOS SOCIAL E EDUCACIONAL 

 

O objetivo da seção é apresentar a discussão sobre desenvolvimento e 

desenvolvimento educacional, que subsidia as análises seguintes sobre a relação do 

Novotec com a formação de estudantes do ensino médio técnico. 

Nesse sentido, é preciso apresentar um posicionamento teórico 

selecionado para o presente estudo sobre a temática, trazendo Sen2 (2010) e Freire3 

(1967; 2016), como fundamentos, respectivamente, nas discussões sobre 

desenvolvimento e desenvolvimento educacional. 

Atualmente, a visão de desenvolvimento pautado na análise econômica 

do Produto Nacional Bruto (PNB) não se sustenta. A visão ultrapassada contrapõe-

se à visão de desenvolvimento como liberdade que abarca não apenas progresso 

quanto à riqueza material, mas também pela liberdade individual e capacidades 

humanas (Sen, 2010).  

Dessa forma, pensar na evolução da sociedade, a partir de sua ação 

no mundo, é entender que desenvolvimento abrange questões além das econômicas 

(Sen, 2010), por exemplo, as educacionais (Freire, 2016). Nesse sentido, a 

educação de qualidade é uma política pública, a qual visa à autonomia e à atuação 

do cidadão, além de se mostrar como caminho seguro para a o progresso social, tal 

como propõe a Agenda 2030.   

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE 

  

Embora, no século XXI, haja a ampliação da discussão de temas 

fundamentais para o convívio social, permeado pela igualdade, como 

                                                 
2
 Amartya Sen nasceu em Santiniketan, atual Bangladesh, em 1933. Após a Partição de 1947, 

emigrou com a família para a Índia, onde estudou antes de se doutorar em economia pelo Trinity 
College, em Cambridge, Reino Unido. Sen recebeu em 1998 o prêmio Nobel de economia por seu 
trabalho sobre a economia do bem-estar social. (disponível em Companhia das Letras, acesso em 
15/03/2024). 
3
 Paulo Freire (1921-1997) foi um educador brasileiro, criador de um método inovador para 

alfabetização de adultos. Ao mesmo tempo em que alfabetizava em tempo recorde trazia um 
exercício de cidadania por meio de debates. Por seu trabalho na área educacional, Paulo Freire foi 
reconhecido mundialmente. Ele é o brasileiro com mais títulos de Doutor Honoris Causa de diversas 
universidades. Ao todo são 41 instituições, entre elas, Harvard, Cambridge e Oxford. Em 1986 
recebeu o Prêmio da Unesco de "Educação para a Paz". (Disponível em ebiografia, acesso em 
15/03/2024). 
  

https://www.companhiadasletras.com.br/colaborador/01066/amartya-sen
https://www.ebiografia.com/paulo_freire/
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sustentabilidade e educação de qualidade, há ainda um longo caminho a percorrer 

para a garantia desses tributos aos cidadãos.  

A revolução tecnológica estreitou o mundo e permitiu a troca e o 

intercâmbio para além das relações comerciais e atualmente a sociedade, 

heterogênea, está conectada e interligada. Contudo, apesar dos avanços 

alcançados no que tange à tecnologia e à abertura de debate de temas 

fundamentais para a consolidação da democracia, há ainda contradições sociais que 

precisam de um olhar cuidadoso para a construção de uma sociedade justa e 

igualitária: 

 

A despeito de ter avançado principalmente no aspecto político, o mundo de 
hoje transborda de contradições. [...]. A persistência da pobreza e da 
miséria, a existência da fome crônica, a manutenção das desigualdades 
entre classes, a violação de liberdades políticas e formais, a manutenção de 
preconceitos entre grupos, a discriminação entre homens e mulheres, as 
ameaças ao meio ambiente e sustentabilidade das economias e muitas 
outras contradições são apenas alguns dos pontos da agenda dos países 
pobres e ricos para este início de século (Pansieri, 2016, p. 454). 

  

Assim, para superar esses problemas, é necessário pensar em 

desenvolvimento em um sentido mais amplo e profundo do que o viés 

exclusivamente econômico, ou seja, é necessária a ampliação das liberdades 

individuais, na perspectiva de Sen (2010), para que o sujeito possa agir efetivamente 

no mundo, de modo a transformá-lo:  

 

O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais restritas de 
desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento com 
crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), aumento de rendas 
pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou modernização social. O 
crescimento do PNB ou das rendas individuais obviamente pode ser muito 
importante como um meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos 
membros da sociedade [...]. Ver o desenvolvimento como expansão de 
liberdades substantivas dirige a atenção para os fins que o tornam 
importante, em vez de restringi-la a alguns dos meios que, inter alia, 
desempenham um papel relevante no processo (Sen, 2010, p. 16). 

 

Nessa medida, desenvolvimento está atrelado ao próprio indivíduo, ou 

seja, a prosperidade está ligada não somente ao cumprimento de necessidades 

básicas, mas também na expansão das oportunidades que garanta a vida desejada 

por cada indivíduo. Desse modo, a promoção da liberdade individual, reduz 

desigualdades e abre caminhos para a autonomia em direção à realização plena, 

que pressupõe direito de escolhas a partir do seu conjunto capacitário: 
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O foco da abordagem acerca das capacidades se concentra nos indivíduos 
e não em objetos separados, como a produção de mercadorias ou a 
evolução da renda pessoal que, em muitos momentos da análise 
econômica, ganham um destaque excessivo, como se fosse o “critério de 
sucesso humano”. A abordagem do economista indiano (no que diz respeito 
a Sen) constantemente propõe um sério deslocamento desde a 
concentração nos meios de vida até as oportunidades reais de vida 
(Pansieri, 2016, p. 459). 

.  

  Nesse sentido, a relação entre capacidade e o tema da liberdade se 

estreita, pois o indivíduo passa a ser entendido como alguém que, dotado da sua 

liberdade de escolha, toma consciência do seu papel de agente social e visa à 

melhoria da sua vida e da sua comunidade. Desenvolvimento como liberdade, 

pressupõe, dessa forma, ampliação e participação social: 

 

Dentro de um consolidado sistema de polarização social, caracterizado pelo 
protagonismo econômico e político – que sozinho intenta conceituar 
desenvolvimento -, o sujeito não só é privado dos direitos materiais de 
subsistência como, em larga medida, também daqueles direitos ligados à 
participação nos empreendimentos sociais e do Estado. Sob este foco, a 
ideia de desenvolvimento como liberdade passa a ser envergada em 
direção a essa nova condição que o sujeito deve desempenhar: o de 
partícipe da dinâmica social (Kamphorst; Zambam, 2019, p. 198). 

  

Portanto, a condição de agente (Sen, 2010) é fundamental para que o 

indivíduo construa sua identidade em consonância com o meio em que vive, pois é, 

a partir do reconhecimento de suas capacidades, que esse sujeito age no mundo, 

em busca de transformação do seu entorno assumindo-se parte do grupo que busca 

participação social.  

É na democracia que essa condição de agente encontra terreno, pois, 

somente nesse sistema político, há espaço para a manifestação e a ação dos 

indivíduos. Dessa forma, a expansão de capacidades pressupõe mudanças muito 

além da econômica e abarca mudança social e política. Aliado a essa participação 

social, tem-se o Estado e suas políticas públicas que também devem atuar para o 

fim da desigualdade e pela justiça social: 

 

O desenvolvimento das capacitações (capabilities) de uma pessoa é uma 
dimensão decisiva para a realização humana, interação social e superação 
das desigualdades por meio da atuação de cada pessoa na condição de 
agente. A avaliação das condições de justiça social e a superação das 
mazelas que impedem o equilíbrio social e as condições de atuação 
humana têm nas políticas públicas um importante aliado e o Estado é o 
principal responsável (Kamphorst; Zambam, 2019, p. 2017). 
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Ademais, são as políticas públicas que deverão fomentar a construção 

de cidadãos-agentes, a fim de alargar as capacidades de cada indivíduo, 

reconhecendo a heterogeneidade social, com o intuito de mitigar mazelas trazidas 

pela desigualdade, uma vez que esse cidadão-agente tem ciência de seus direitos e 

deveres e é ponto de partida e chegada para o desenvolvimento como liberdade por 

meio de sua atuação no mundo:  

 

A prerrogativa condição de agente, além de reafirmar o valor e a dignidade 
da pessoa, sublinha a opção pela orientação prioritária das políticas 
públicas a partir do capital humano, isto é, o cidadão tem direitos 
inalienáveis e o Estado tem o dever de garanti-los por meio de sua ampla 
estrutura de instituições, recursos, legislação e outras organizações ou 
acordos (Kujawa; Zambam, 2017, p. 70). 

 

 

Assim, política pública não é assistencialismo na medida que há o 

enfoque no sujeito e no seu empoderamento para que possa, por meio de suas 

capacidades, munir-se de competências, a fim de exercer sua liberdade de agente 

partícipe. Dessa forma, o protagonismo está no cidadão consciente e as políticas 

públicas corroboram para sua emancipação, pois o capital humano passa a ser visto 

como meio e fim e, portanto, distante de ações de autointeresse, uma vez que, 

imbuído do compromisso democrático, ele passa a agir em prol de uma sociedade, 

visando à melhoria não somente de sua condição, mas também à criação de 

oportunidades de capacitação e reparação daqueles que fazem parte da 

comunidade.  

 

2.2 O DESENVOLVIMENTO NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

Compreendida a relevância do papel de agente do cidadão e sua 

operação no mundo, a fim de melhorá-lo para si e para o próximo, nota-se a relação 

entre liberdade e responsabilidade, uma intrínseca à outra, na medida em que a 

atuação de agente apenas acontece quando o indivíduo é dotado de liberdade e de 

capacidade e reflete sobre sua contribuição e participação, a partir de sua 

responsabilidade individual, que acarreta também mudanças na vida da sociedade 

no qual ele está inserido: 
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O caminho entre liberdade e responsabilidade é de mão dupla. Sem a 
liberdade substantiva e a capacidade para realizar alguma coisa, a pessoa 
não pode ser responsável por fazê-la. Mas ter efetivamente a liberdade e a 
capacidade para fazer alguma coisa impõe à pessoa o dever de refletir 
sobre fazê-la ou não, e isso envolve responsabilidade individual. Nesse 
sentido, a liberdade é necessária e suficiente para a responsabilidade (Sen, 
2010, p. 361). 

 

Dessa forma, a educação pública de qualidade como uma política do 

Estado é fundamental para fomentar, no corpo social, a construção desse indivíduo 

o qual é participativo e age em busca de solucionar problemas da sociedade. 

Para tanto, é necessário entender a educação como forma de 

aumentar as capacidades do indivíduo e, por consequência, ampliar sua liberdade e 

seu senso de responsabilidade coletiva, por meio de sua atuação no mundo. Paulo 

Freire (2016) defende a autonomia do estudante em contraponto à educação 

bancária cujo conteúdo é depositado ao aluno sem nenhum processo reflexivo sobre 

ele. Colocada a autonomia do estudante no centro do processo de aprendizagem, 

ele é capaz de atuar no mundo de forma crítica e ética, pois a educação é 

construída de forma dialógica e colaborativa entre professor e estudante, este um 

sujeito ativo do processo educativo e não um receptor passivo do conteúdo. O 

objetivo educacional não é a transmissão de conhecimento, mas o desenvolvimento 

de habilidades cognitivas, sociais e emocionais que assistam a construção de 

conhecimento, da curiosidade e do pensamento crítico a fim de que o estudante 

rompa a passividade e questione os sistemas de poder, atuando de maneira ética e 

responsável na sociedade.  Dessa forma, ao aumentar as capacidades do indivíduo 

torna-se consciente de que sua “[...] presença no mundo não é a de quem se 

adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser 

apenas objeto, mas sujeito também da história” (Freire, 2016, p. 53).  

Para romper com a reificação do indivíduo, o autor afirma que a 

curiosidade é fundamental para a consciência de que somos inacabados e que, 

portanto, devemos estar permanentemente num processo social de busca. Assim, 

educação não pode estar atrelada à memorização de conceitos ou à mecanização 

do ensino, pois, tolhida a liberdade do estudante, coíbe-se também sua curiosidade 

e sua postura de enfrentamento e posicionamento no mundo em que ele possa atuar 

e ser sujeito de sua história: 

 



23 

 

A consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado 
necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num 
permanente movimento de busca. Na verdade, seria uma contradição se, 
inacabado e consciente do inacabamento, o ser humano não se inserisse 
em tal movimento. É nesse sentido que, para mulheres e homens, estar no 
mundo necessariamente significa estar com o mundo e com os outros. Estar 
no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem 
“tratar” sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem 
musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, 
sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer 
ciência, ou teologia, sem assombro em face do mistério, sem aprender, sem 
ensinar, sem ideias de formação, sem politizar não é possível (Freire, 2016, 
p. 57). 

 

A educação de qualidade, portanto, pressupõe a consciência do 

inacabamento como ruptura da domesticação (Freire, 2016) trazida pela passividade 

do sujeito que memoriza, decora, mas não atua no mundo. A percepção do 

inacabamento possibilita a construção de uma experiência educativa entre 

professores e estudantes que se dá no diálogo e no fortalecimento da ética em prol 

da curiosidade e autonomia do estudante.  

Assim, Freire (2016) defende que a educação libertária exige 

apreensão da realidade, ou seja, a capacidade de aprender significa resistência à 

ideia de pura adaptação à realidade e encontra coerência na sua transformação, 

pelo educando, intervindo, recriando o mundo que o cerca. A adaptação pressupõe 

domesticação, estudantes dóceis e passivos que não participam do processo de 

construção do conhecimento, ao contrário, aceitam pacientes a transferência de 

saberes que minguam a curiosidade do estudante, como a memorização.  

Apreender, por outro lado, está ligado ao inacabamento humano e ao 

constante movimento pela busca da construção de conhecimento que, por meio da 

curiosidade, leva o estudante ao espaço da inquietação, da indagação, da 

reconstrução e construção de saberes: 

 

Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente, 
nos tornamos capazes de apreender. Por isso, somos os únicos em quem 
aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do 
que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, 
reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e 
à aventura do espírito (Freire, 2016, p. 68). 
 
 

Nessa medida, o estudante constata que a sua realidade não significa 

estagnação e acomodação, a educação é possibilidade de intervenção e mudança 

da sua realidade a partir do reconhecimento do seu papel de sujeito atuante no 
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mundo, papel de maior complexidade que estar somente adaptado a ele. A 

constatação significa transformação pessoal e social, o que faz observa a 

possibilidade de diálogo entre Sen (2010) e Freire (2016).  

O papel de agente ativo do indivíduo é construído pelo estímulo ao 

estudante curioso, que indaga, questiona, constrói conhecimento, de maneira 

dialógica com o professor. Freire (2016) afirma que a curiosidade indagadora é 

oposta à curiosidade domesticada. A curiosidade passiva escolhe a memorização e 

mecanização do ensino em detrimento do senso crítico e da legítima construção de 

saberes que resultam na atuação do indivíduo na realidade e no fortalecimento do 

seu papel-cidadão.  

Dessa forma, em todos os níveis educacionais, mas particularmente no 

ensino técnico integrado ao médio – foco desta pesquisa - para além de construir 

indivíduos que dominem as capacidades técnicas de sua profissão é necessário 

formar cidadãos que saibam atuar no mundo por meio do fortalecimento de sua 

curiosidade, de sua consciência de inacabamento que leva a mover-se em busca da 

construção de conhecimento, ou do seu conjunto capacitário como posteriormente 

defendido por Sen (2010), a fim de que ele apreenda o mundo e atue criticamente 

nele: “[...] à medida em que um método ativo ajude o homem a se conscientizar em 

torno de sua problemática, em torno de sua condição de pessoa, por isso sujeito, se 

instrumentalizará para as suas ações (Freire, 1967, p. 119). 

Portanto, essa educação libertária contrasta-se com a domesticação 

alienante (Freire, 2016 p. 111) baseada na transmissão autoritária de conhecimento 

e na manutenção de estruturas de poder, na qual ao desconsiderar a formação 

integral do estudante tolhe sua liberdade e sua possibilidade de ser agente na 

sociedade. O estudante, submisso e passivo, não encontra mais espaço no seu 

inacabamento, tem sua curiosidade coibida e, por consequência, não consegue 

exercer senso crítico no movimento de busca pela construção do conhecimento, que 

se dá “de cima para baixo”, na mera transmissão de saberes: 

 

A desconsideração total pela formação integral do ser humano e a sua 
redução a puro treino fortalecem a maneira autoritária de falar de cima para 
baixo. Nesse caso, falar a, que, na perspectiva democrática é um possível 
momento do falar com, nem sequer é ensaiado. A desconsideração total 
pela formação integral do ser humano, a sua redução a puro treino 
fortalecem a maneira autoritária de falar de cima para baixo a que falta, por 
isso mesmo, a intenção de sua democratização no falar com (Freire, 2016, 
p.113). 



25 

 

 

Além disso, o ensino deve perpassar a investigação crítica-científica, 

uma vez que a curiosidade fomenta a pesquisa, o desenvolvimento da consciência 

transitivo-crítica (Freire, 1967), por meio da construção do conhecimento e 

participação social. Em um espaço democrático, o estímulo a essa educação 

participativa e crítica dos estudantes habilita-os à ação. A postura crítica-científica 

afasta a sociedade do que Freire (1967) chama de consciência ingênua. A 

consciência ingênua pauta a educação na memorização e passividade do estudante, 

dessa forma, domesticado, não possui espaço para elaboração ou reelaboração, 

criando a falsa ideia de sabedoria, que trata a formação do conhecimento de 

maneira periférica, sem profundidade ou análise, contradizendo uma educação 

crítica, participativa e de ação das sociedades mais democráticas.  

Ao encontro das ideias de Freire (1967, 2016), Nussbaum4 (2009), 

defensora da potencialização das humanidades na educação, afirma que educação 

para o lucro caminha na contramão da educação para a liberdade, pois aquela ainda 

está enraizada ao antigo modelo de desenvolvimento como enriquecimento, em que 

a exploração e submissão dos sujeitos são fundamentais para expansão dos 

dividendos da classe dominante.  

A autora afirma que a educação desacompanhada de senso crítico é 

nociva, porque impossibilita que o estudante compreenda sua realidade e opere 

nele, portanto, permanece a visão do desenvolvimento assentada no viés econômico 

em detrimento do aumento das capacidades individuais necessárias ao indivíduo: 

“[...] a educação para o enriquecimento necessita de alunos dóceis, estudantes que 

não pensem criticamente e, particularmente, alunos que aprenderam a ignorar 

sistematicamente as desigualdades, que são favorecidas por uma política baseada 

no crescimento econômico por si só” (Nussbaum, 2009, p.10).  

O fortalecimento da educação para liberdade (Nussbaum, 2009) alarga 

o desenvolvimento dos estudantes, assim como amplia a sua compreensão de que 

desenvolvimento humano abarca um coletivo do qual ele faz parte, e que, portanto, 

                                                 
4
 Foi conselheira de pesquisa do Instituto Mundial de Pesquisa em Economia do Desenvolvimento, 

órgão da ONU fundado pelo Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen. A partir desta experiência e de 
várias viagens à Índia, inspirou-se a estudar os temas da justiça social e dos direitos humanos. Em 
2004, juntamente com Sen, fundou a Associação para o Desenvolvimento e Capacidade Humanos. 
(Disponível em Fronteiras, acesso em 15/03/2024). 
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a construção de sua cidadania acarreta em melhoria social, uma vez que ele age e 

participa no mundo criticamente. 

Dessa forma, fortalecida a noção de cidadania e aberto o espaço para 

a atuação do indivíduo, reduz-se a necessidade de intervenções do Estado em 

medidas assistencialistas, pois essa educação para liberdade traz autonomia e 

protagonismo ao indivíduo que, crítico, é capaz de questionamentos em busca da 

equidade social e melhora na condição de vida das pessoas, por meio de maior 

participação na vida política e econômica.  

 

Parte-se da ideia de os indivíduos serem agentes de transformação de suas 
próprias realidades e, ao mesmo tempo, tornar os cidadãos agentes se 
constitui em um objetivo. O caminho para este processo é o investimento na 
expansão e garantia das liberdades substantivas dos indivíduos, tomados 
como agentes ativos de mudança e não como recebedores passivos de 
benefícios. Em outras palavras, Sen reconhece que, com as oportunidades 
adequadas, os indivíduos podem assumir o papel de protagonistas de seus 
próprios destinos, ao contrário de se manterem como beneficiários passivos 
de programas governamentais assistencialistas (Pansieri, 2016, p. 463)

5
.   

 

Assim, a educação de qualidade torna-se um caminho para 

participação social e, para mitigar mazelas que, por ora, a educação tradicional não 

supriu. Como Freire (1967, 2016), Nussbaum (2009) afirma a relevância do senso 

crítico como possibilidade de ruptura com as amarras impostas à sociedade pela 

educação para o enriquecimento: 

 

O pensamento crítico é uma disciplina que pode ser ensinada como parte 
do currículo da escola, mas ele não vai ser bem ensinado a não ser que 
componha todo o espírito da pedagogia de uma escola. Cada criança deve 
ser tratada como um indivíduo cujos poderes da mente são ampliáveis e da 
qual, se espera, venha a fazer uma contribuição ativa e criativa para 
discussão na sala de aula. Se alguém realmente respeita o pensamento 
crítico, então esse alguém respeita a voz da criança no próprio 
planejamento do currículo e das atividades diárias (Nussbaum, 2009, p. 18). 

 

Dessa forma, a escola deve ser espaço de educação para a liberdade, 

ou seja, lugar em que o indivíduo é convidado a ampliar seu universo capacitário 

(Sen, 2010) e, assim, construir senso crítico, por meio de suas experiências que o 

tornam sujeito operante em uma sociedade. O enfoque no protagonismo do 

indivíduo e seu empoderamento como cidadão que fomenta mudança social, 

                                                 
5 O autor, em seu artigo, esclarece, em nota de rodapé, que questões como fome, miséria, baixa 

escolaridade e restrições democráticas são problemas reais e certamente são temas sempre 
necessários a serem contemplados pelas políticas públicas estatais.  
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conforme apregoa Sen (2010), também deve ser o foco da educação para a 

liberdade, como afirma Nussbaum (2009) e Freire (1697, 2016), pois é somente na 

construção crítica que se engendra a transformação da sociedade. Reconhecer o 

potencial das pessoas e desenvolver suas capacidades abre passagens e dá 

condições para que elas façam suas próprias escolhas, a partir da consciência 

adquirida de que são agentes ativos e participantes das mutações sociais, para além 

da mudança econômica.  

Assim, ao que parece, há um alinhamento teórico de Sen (2010) com 

as perspectivas do educador brasileiro Paulo Freire. A educação massificadora e 

passiva dá espaço para a educação libertária, em que os estudantes refletem e 

constroem conhecimento, a partir da sua própria ação no mundo:  

 

Sempre lhe pareceu, dentro das condições históricas de sua sociedade, 
inadiável e indispensável uma ampla conscientização das massas 
brasileiras, através de uma educação que as colocasse numa postura de 
autorreflexão e de reflexão sobre seu tempo e espaço (Freire, 1967, p. 36). 
 

Uma vez que a existência da educação está intrinsecamente ligada às 

sociedades humanas (Freire, 1967), não há como pensar em educação deslocada 

da ideia de emancipação, de construção do homem-sujeito, defendida por Paulo 

Freire. Assim, a escola e o seu currículo devem, na produção e contínua revisitação, 

levar em consideração a construção de conteúdos que abrangem a realidade dos 

estudantes e que os tirem do lugar comum e alienador, além de zelar pela sua 

formação completa como ser atuante.  

A educação para o enriquecimento (Nussbaum, 2009) estreita-se com 

a educação para a domesticação (Freire, 1967), pois em ambas o estudante não é o 

centro do processo educativo e, dessa forma, a produção de conhecimento, bem 

como a intervenção do homem no mundo, fica comprometida a apenas reproduções 

e repetições dos saberes. Essa conduta alienadora engessa o pensamento crítico e 

reduz as possibilidades de escolhas do indivíduo, pois ele não é munido de 

competências para atuar e tampouco compreende seu papel de agente. Sua 

liberdade é, portanto, tolhida.  

A educação para a liberdade (Nussbaum, 2009) enlaça o sujeito-

homem, defendido por Freire (1967), em que o estudante também se faz homem-

sujeito, o qual saído da postura alienadora e passiva interage com e no mundo em 
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busca de solucionar mazelas sociais, passando de espectador ao protagonismo tão 

necessário para que ele possa exercer suas próprias escolhas.  

Dessa forma, pode-se considerar que é por meio da ampliação das 

liberdades individuais do homem, que se alcançará uma sociedade mais justa, 

igualitária e democrática, objetivos com os quais a educação para a liberdade está 

comprometida visando à autonomia do estudante para o cumprimento de papel de 

agente participativo, e, portanto, ao desenvolvimento como liberdade. 

Enfim, em se considerando o contexto educacional brasileiro e o 

desenvolvimento social e pessoal, há de se contemplar uma educação libertadora, 

trazida por Freire (1967, p. 90), em que destaca:  

 

Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua 
problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos 
perigos de seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a 
coragem de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à perdição de seu 
próprio “eu”, submetido às prescrições alheias. Educação que o colocasse 
em diálogo constante com o outro. Que o predispusesse a constantes 
revisões. À análise crítica de seus “achados”. A uma certa rebeldia, no 
sentido mais humano da expressão. Que o identificasse com métodos e 
processos científicos (Freire, 1967, p. 90). 

 

Também Freire afirma que a educação para o desenvolvimento e para 

a democracia é aquela que instrumentaliza os estudantes à ação. Segundo o autor, 

a massificação da produção e, por consequência, do próprio homem, desencadeou 

um processo de domesticação no qual há a desumanização do indivíduo, que se 

torna passivo e quieto, incapaz de questionar sua própria condição, de agir no 

mundo, de buscar mudança. Assim, o estudante passivo e dócil não atua no 

processo decisório de sua própria existente, tendo tolhida, portanto, sua liberdade.  

Essa falta de participação é incoerente com a natureza da democracia, 

pois contradiz o envolvimento do povo. No espaço escolar, quando não há 

contribuição do estudante na construção de conhecimento, a educação perde seu 

fim, pois passa a ser transmissão e repetições de ideias de outrem, desconectadas 

da realidade do aprendiz, em detrimento da edificação do saber crítico do estudante 

que viabiliza o alicerce para sua liberdade: 

 

De uma educação que levasse o homem a uma nova postura diante dos 
problemas de seu tempo e de seu espaço. A da intimidade com eles. A da 
pesquisa ao invés da mera, perigosa e enfadonha repetição de trechos e de 
afirmações desconectadas das suas condições mesmas de vida. A 
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educação do “eu me maravilho” e não apenas do “eu fabrico” (Freire, 1967, 
p. 93). 

 

Educação para a liberdade, portanto, pressupõe a atuação do homem 

no mundo, a fim de sedimentar as bases das mudanças sociais necessárias para 

sua efetiva emancipação.  É na escola que começa a ser desenvolvido esse sujeito-

homem, definido por Freire (1967), ou aquele que desempenha papel de agente, 

definido por Sen (2010), uma vez que as situações de aprendizagens incorporam a 

realidade do estudante e não o negligencia como participante engajado desse 

processo de construção dos saberes. Dessa forma, o estudante tem compreensão 

da sua realidade e pode, assim, operar nela, distanciando-se da educação para o 

enriquecimento que o pretere e o aprisiona.  

Discutidas as concepções gerais sobre o desenvolvimento e o 

desenvolvimento social, tendo como cenário Sen (2010), afirma-se que o presente 

estudo parte do pressuposto deste economista indiano, aliado às discussões de 

Nussbaum (2009) e Freire (1967), para trazer à tona a formação de cidadãos, mais 

especialmente, estudantes do ensino médio profissionalizante, de forma a 

possibilitar-lhes oportunidades e capacidades de construir o próprio conhecimento, 

mediado por docentes, em atividades teóricas que tenham aplicações práticas, 

condizentes com as demandas da sociedade contemporânea. Nesse sentido, de 

forma mais específica, é essencial atentar-se para o currículo escolar. 

 

2.2.1 O currículo escolar no contexto do desenvolvimento 

 
 

O ensino requer transformação, porque a realidade demanda novas 

didáticas, novas formas de entender a produção de conhecimento e, portanto, o 

currículo escolar deve permear essas mudanças para a formação integral do 

estudante, colocando-o como elemento ativo do processo de aprendizagem. A mera 

transmissão de conhecimento não mais cabe como forma de ensinar. A relação 

entre saberes torna a interdisciplinaridade essencial para a construção do 

pensamento crítico, o que leva professor e aluno a saírem do lugar comum, 

conforme apresentado anteriormente.  

A ênfase conteudista na memorização e reprodução de conteúdo dá 

lugar à urgência da construção do pensamento crítico, ao uso da inteligência e 
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criatividade, à analise e à investigação dos saberes que dialogam entre si, que 

levam em conta a realidade do estudante e seus saberes anteriores. Para tanto, é 

imperioso que o currículo escolar abarque as experiências humanas e sua 

diversidade de sujeitos, a fim de avançar no entendimento de que o ambiente 

escolar compõe também as dinâmicas sociais. Segundo Arroyo (2013, p. 76): 

 

Uma constatação é que os currículos e os livros didáticos são pensados 
como espaços de saberes, de conhecimentos e de concepções, deslocado 
de vivências da concretude social e política. Sobretudo, deslocados dos 
sujeitos humanos produtores dessas vivências sociais e dos 
conhecimentos. Estes aparecem em um vazio social, produzidos e 
reproduzidos, ensinados e aprendidos sem referência a sujeitos, contextos 
e experiências concretas. Consequentemente as didáticas de seu ensino-
aprendizagem são abstratas, válidas para todo conhecimento e para todo 
aluno ou coletivo. Válidas para toda vivência, todo contexto social e cultural.  

  

Também as novas tecnologias e o uso delas pela sociedade mudaram 

a forma como lidamos com a informação, bem como mudou a forma de nos 

relacionarmos e de entender o processo ensino-aprendizagem. É a mudança de 

olhar na educação e no próprio fazer docente que se encontra a chave para a 

transformação social, pois há o respeito ao indivíduo participativo, no processo de 

construção do conhecimento, há espaços para múltiplas didáticas que consideram 

contextos, histórias de vida, diversidades, conhecimento prévio, olhares diferentes 

na busca e construção de conhecimento, há espaço para o novo, para as 

tecnologias da informação que transformaram as relações, o modo de pensar.  

 

Educar estando consciente da atual revolução nas comunicações requer 
não somente adquirir novas linguagens que permitem saber se servir das 
possibilidades dessas novas tecnologias, mas também estar consciente das 
dimensões sociopolíticas das comunicações e dos saberes que são gerados 
destes novos cenários. Não se trata somente do que temos chamado de 
“alfabetização digital”, no sentido de novas e diferentes formas de produzir, 
distribuir e trocar textos, imagens e sons por meios eletrônicos, mas 
também das novas formas de aprendizagem que estas tecnologias facilitam, 
ou digamos, impõem, baseadas nas fórmulas mais democráticas, 
participativas, colaborativas e críticas, e menos individualistas (Santomé, 
2013, p. 42). 

 

O saber disciplinar advindo do século XIX não mais se sustenta num 

mundo de pluralidades, em que as conexões encontram-se cada vez mais 

emaranhadas e complexas.  

Portanto, o entendimento de currículo como um conjunto de conteúdos 

e disciplinas que compõem a educação formal de um estudante é ultrapassada e 



31 

 

corrobora com a fragmentação e a especialização do saber, pois o conhecimento é 

transmitido em aulas separadas que não dialogam entre si.  Na atualidade, o 

conhecimento e a pesquisa encontram lugar para além dos limites das disciplinas, 

elas se sustentam no diálogo, na troca e complementação dos saberes: 

 

Na maioria das vezes, o avanço da pesquisa ocorre quando os cientistas 
mais criativos começam a utilizar conceitos, modos de pensamento e 
métodos de uma disciplina para pesquisar outro campo diferente. Uma 
“olhada” em qualquer meio de difusão de pesquisa científica mostra-nos que 
atualmente a pesquisa mais importante é realizada por grupos de 
especialistas de diferentes disciplinas que se comunicam e trocam de forma 
crítica e criativa dados, conceitos, problemas, métodos, etc. O ensino de 
uma ciência integrada serve para que alunos e alunas analisem os 
problemas, não só da perspectiva de uma única e concreta disciplina, mas 
também do ponto de vista de outras áreas do conhecimento diferentes 
(Santomé, 1998, p. 113). 
 
 

Dessa forma, a visão fragmentária vai na contramão da perspectiva 

interdisciplinar que compreende o saber como uma construção coletiva e constante, 

em ruptura contínua com as fronteiras disciplinares e em busca da emancipação do 

sujeito e da sua preparação como cidadão participativo. Ao encontro do ideal de 

uma educação de qualidade como uma política pública que visa à formação integral 

do aluno, é imprescindível pensar na organização curricular o qual rompe com o 

modelo fragmentado da produção de conhecimento: 

 
Um sistema educacional é criado e modificado com o propósito de contribuir 
com uma capacitação de meninos e meninas para assumir 
responsabilidades e para poder serem pessoas autônomas, solidárias e 
democráticas. Esta meta educacional é algo que deve condicionar a tomada 
de decisões no planejamento, desenvolvimento e avaliação de um currículo. 
Na instituição escolar deve ser criado um espaço ecológico que ofereça 
possibilidades para o envolvimento em atividades e experiências de ensino 
e aprendizagem de qualidade e interesse para todos os membros que ali 
convivem, principalmente alunos e professores. A finalidade de uma 
proposta curricular não se encerra em si mesma; sua validade é dada pela 
medida em que puder servir ou não aos propósitos que se exigem da 
educação institucionalizada em uma sociedade democrática (Santomé, 
1998, p. 29). 

 

Nasce, portanto, a necessidade de um enfoque mais centrado nos 

processos educativos que no alargamento dos conteúdos, visto que aqueles 

englobam as peculiaridades, as necessidades dos estudantes e as atividades 

elaboradas com finalidades pedagógicas atendem às experiências e à realidade do 

discente. Assim, essa perspectiva experimental de currículo, baseada em Sacristán 

(2017), compreende a escola como uma agência socializadora em que os objetivos 
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sobejam o conhecimento meramente acadêmico, para pensar um plano integral de 

educação:  

 

Essa orientação experimental apoia toda uma tradição moderna em 
educação que vem ressaltando a importância dos processos psicológicos 
no aluno, em contraposição aos interesses sociais e aos dos especialistas 
das disciplinas. As necessidades do aluno, tanto do ponto de vista de seu 
desenvolvimento como de sua relação com a sociedade, passam a ser 
pontos de referência na configuração dos projetos educativos. A atenção 
aos processos educativos e não apenas aos conteúdos é o novo princípio 
que apoia a concepção do currículo como a experiência do aluno nas 
instituições escolares (Sacristán, 2017, p. 42). 

 

Ainda, segundo o estudioso, é necessária a ponte entre teoria e ação, 

por meio de práticas pedagógicas que encontrem lugar na realidade. Essa visão 

atual decorre do declínio do pensamento positivista e do seu foco exclusivo no 

objeto de pesquisa e também em razão do crescente entendimento de que a 

educação deva ser emancipadora e, portanto, crítica e reflexiva. Assim, o currículo 

serve como ordenador dos procedimentos pedagógicos, à medida em que as 

atividades práticas que têm lugar em torno dele contemplam um processo de 

reflexão durante toda sua execução, o qual se sobrepõe ao mero cumprimento da 

ação. Dessa forma, garante-se o contínuo refletir sobre o processo como um todo. 

Ademais, inserido em um mundo em que as interações sociais se constituem como 

ato social, o currículo não pode estar isolado desse universo no qual ele está 

implantado e dialoga, ou seja, o currículo é uma construção social: 

 

À medida que o currículo é um lugar privilegiado para analisar a 
comunicação entre as ideias e os valores, por um lado, e a prática, por 
outro, supõe uma oportunidade para realizar uma integração importante na 
teoria curricular. Valorizando adequadamente os conteúdos, os vê como 
linha conexão da cultural escolar com a cultura social. Mas a concretização 
de tal valor só pode ser vista em relação com o contexto prático em que se 
realiza, o que, por sua vez, está multicondicionado por fatores de diversos 
tipos, que se convertem em agentes ativos do diálogo entre o projeto e a 
realidade. Sendo expressão da relação teoria-prática em nível social e 
cultural, o currículo molda a própria relação na prática educativa concreta e 
é, por sua vez, afetado por ela (Sacristán, 2017, p. 53).  

 

Coll (2007) defende a ideia de currículo como um projeto com 

finalidade e funções específicas e as atividades educativas escolares devem ser 

planejadas almejando o alcance desses objetivos em sua execução. Para isso, o 

estudioso afirma que o currículo deve trazer informações sobre que ensinar, quando 

ensinar, como ensinar e que, como e quando avaliar. Contudo, entendendo a 
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educação como um processo contínuo de análise, defende a ideia de que o currículo 

precisa estar aberto a novos olhares e perspectivas, além da necessidade de ser 

sempre revisitado, modificado, corrigido à medida que as experiências, exitosas ou 

não, acontecem. Ou seja, o currículo compõe um processo que deve ser 

constantemente analisado a fim de que seus objetivos sejam cumpridos: 

 

Um projeto curricular não surge do nada – e muito menos no caso do ensino 
obrigatório –, mas parte de uma prática pedagógica que aspira a 
transformar e melhorar. Para isso, oferece novos pontos de vista e 
alternativas, mas também integra as experiências bem sucedidas. Por outro 
lado, como projeto educativo que é, o projeto curricular contrasta com a 
prática pedagógica e tem de estar permanentemente aberto às 
modificações e correções derivadas desse contraste (Coll, 2007, p. 48). 

 

Ainda, para o autor, um currículo deve considerar alguns princípios 

quando da sua elaboração, estruturação e desenvolvimento. O primeiro deles é levar 

em consideração o conhecimento prévio do estudante, uma vez que ele parte de seu 

conhecimento de mundo, para construir novos conhecimentos. Dessa maneira, é 

necessário que o currículo abarque conteúdos significativos e que tenham 

funcionalidade na vida prática do estudante, para que dessa forma, ele consiga 

estabelecer cada vez mais relações de aprendizagem, e, portanto, aberto ao 

aprender a aprender (Coll, 2007). 

Diante da urgência em se cumprir as metas para o desenvolvimento 

sustentável do documento Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o 

desenvolvimento sustentável, organizado pela ONU, urge pensar na educação de 

qualidade como sustentação desses objetivos, uma vez que ela é ponto de partida 

para a concretização das demais metas: 

 

[...] os esforços para se alcançar as metas dos ODS devem partir de todas 
as pessoas, individual ou coletivamente, seja dentro de empresas, 
instituições, organizações políticas ou de escolas. Nessa perspectiva, a 
educação de qualidade, como base desses esforços, passa a ser, ao 
mesmo tempo, um objetivo e um meio para se alcançar os demais ODS, 
sendo o único tema com essa propriedade. Todos os temas relacionados 
acima devem ser trabalhados na escola, em todos os níveis e modalidades, 
incluindo a formação continuada dos docentes (Pereira, 2022, p. 8). 

 

Dessa forma, abre-se espaço para a construção de um currículo 

escolar que não mais ignora as diversidades, rompe com a fragmentação dos 

saberes e permite ao estudante sua plena liberdade a partir do seu desenvolvimento 
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(SEN, 2010). Para tanto, um projeto curricular emancipador implica diálogo e 

participação do estudante em sua comunidade, buscando a sua autonomia e a 

construção do ser cidadão e solidário. De acordo com Santomé (1998, p. 129): 

 

Uma das finalidades fundamentais que toda intervenção curricular pretende 
desenvolver e fomentar é a de preparar os alunos para serem cidadãos 
ativos e críticos, membros solidários e democráticos de e para uma 
sociedade similar. Uma meta desse alcance requer, consequentemente, 
que recursos e experiências de ensino e aprendizagem que dia-a-dia 
caracterizam a vida nas salas de aula, formas de avaliação e modelos 
organizativos promovam a construção dos conhecimentos, habilidades, 
atitudes, valores, normas, etc., necessários para ser um bom cidadão e 
cidadã.  

 

Ainda, segundo o estudioso, o ensino tradicional sujeitou-nos a 

compreender e analisar o mundo, de maneira segmentada, fechada em blocos 

disciplinares que pouco ou nada tinham conexão com a realidade. Esse pensamento 

engessado repercute na maneira do sujeito lidar com e no mundo, trazendo 

dificuldades de entendimento e de questionamento do próprio funcionamento social. 

Esse movimento social, cada vez mais complexo e mais conectado, reverbera para 

além da visão positivista de ciência ao olhar a construção dos saberes de modo 

interligado. Essa revolução científica habilita as ações interdisciplinares e mobiliza a 

escola a aderir a esse novo movimento que é mais dinâmico, volúvel e, portanto, 

exigente nas ações reflexivas. A atual produção de conhecimento interdisciplinar que 

a ciência tem construído requer do sistema escolar ações que mobilizem os 

estudantes a movimentarem-se além das balizas disciplinares para emergirem num 

universo de maior complexidade. O conhecimento e as tecnologias que daí derivam, 

demandam também ensinar aos estudantes o lidar com o incerto, o mutável, a 

colaboração coletiva.  

 

As revoluções científicas em curso exigem ensinar os alunos a assumir 
riscos, tomar decisões, implementar iniciativas, aceitar o acaso, responder 
ao inesperado e ao imprevisto. Além disso, são necessários modelos de 
ensino e aprendizagem que ajudem as crianças a serem mais reflexivas, a 
saberem julgar e avaliar a s tarefas e estratégias que estão envolvidas; uma 
educação que promova a cooperação e o trabalho em equipe, que faça com 
que se torne rotina pensar nos demais e em como ajudá-los, etc., 
dimensões que a educação mais tradicional tem descuidado (Santomé, 
2013, p. 51). 

 

Nessa medida, o currículo integrado se mostra uma alternativa a esse 

novo olhar sobre a construção de conhecimento, pois surge como uma possibilidade 
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de resposta às visões de currículo que ora tratam o conteúdo do ensino básico como 

prioridade e de modo segmentado e disciplinar, esquecendo-se das questões 

humanas e sociais que envolvem sua produção, ora privilegiam o conhecimento 

puramente técnico, o qual condena o sujeito à mão-de-obra engendrada pelas 

relações de poder. Além disso, as visões engessadas de currículo privilegiam a 

hegemonia de pensamento e desconsideram as diversidades que decorrem do 

coletivo e das diferentes formas de interagir com o mundo e os saberes:  

 

Essa visão do conhecimento, do núcleo comum tende a ignorar a 
diversidade de vivências, contextos, sujeitos que produzem conhecimentos 
colados a essas vivencias e contextos. Tende a ignorar e a secundarizar a 
pluralidade e diversidades de formas de ler, pensar o real concreto e impor 
uma única leitura e forma de pensar de um único coletivo humano, social, 
racial, de gênero ou espaço, como o conhecimento comum, único. Esses 
critérios de definição do conhecimento legítimo, único, comum ou esse 
padrão de conhecimento se enreda com o padrão de poder, de dominação-
subordinação nas sociedades. A sociedade crítica dos currículos avançou 
explicitando as relações políticas entre currículo-conhecimento-poder. Não 
apenas de apropriação-negação do saber, mas da legitimação de um saber 
e deslegitimação, negação de outros saberes nos currículos (Arroyo, 2013, 
p. 78).  

 
Portanto, não há educação que seja desvinculada dos fatos sociais e 

humanos, os quais, por sua vez, denotam múltiplos sentidos e questionamentos que 

a própria educação formal e sistematizada não deve preterir. O currículo necessita, 

dessa maneira, abarcar conhecimentos e experiências dos sujeitos, a fim de sua 

formação integral em um mundo que é coletivo e plural. Aliado ao ato de trazer para 

o currículo a produção de conhecimento que perpassa pelas vivências do educando 

é também necessária a articulação entre as disciplinas, pois ela proporciona maior 

interesse do estudante, dado que essa integração ajuda a ratificar que os 

conhecimentos não são produzidos de maneira apartada e isso oferece a ele uma 

noção mais abrangente da realidade ao permiti-lo compreender que os fatos e os 

conhecimentos são construções históricas das quais ele faze parte. Esse 

planejamento articulado do currículo integrado minimiza a distância entre o que se 

estuda na escola e o que se vive no mundo social e do trabalho. Superada essa 

dicotomia dentro do currículo, o estudante se reconhece sujeito: 

 

A busca pela superação da fragmentação dos saberes escolares deve estar 
fundamentada na ideia da totalidade social, buscando ampliar a visão dos 
estudantes para além do que se pode perceber imediatamente. Isso implica 
também trabalhar conteúdos em sua historicidade, permitindo enxergá-los 
como ações humanas fruto de processos históricos, mediados por suas 



36 

 

condições sociais, econômicas, culturais, materiais etc. (Bortolini, et al. 
2021, p. 21) 

 

Assim, ao que parece, um currículo de ensino médio integrado ao 

técnico voltado somente para a empregabilidade é incompleto, pois aparta essas 

relações sociais e experiências inerentes aos homens e à sociedade, que o ajudam 

a entender seu espaço no mundo, questionando sua realidade na busca por 

conquistas de novos lugares sociais. Da mesma forma, se esse currículo privilegia 

apenas os conteúdos disciplinares, o conhecimento passa a ser entendido como 

algo estanque, pronto, acabado e não como um processo de construção contínuo, 

coletivo, social. Ignora-se que os estudantes participam e transformam a sociedade, 

ao mesmo tempo em que se amplia a ideia de que a produção de conhecimento não 

passa pelo sujeito, visão que reforça os campos disciplinares como entidades 

isoladas. O currículo integrado trata da formação completa do estudante, no qual 

educação básica e educação profissional contribuem, de maneira interligada, para o 

desenvolvimento de cidadãos críticos e participativos na sociedade:  

 

Ao refletir sobre a formação integrada, Ciavatta (2005) conclui que esta 
implica em tratar a educação como uma totalidade social, ou seja, a 
educação geral deve se tornar parte inseparável da educação profissional, 
existindo a necessidade de enfocar o trabalho como princípio educativo, de 
forma a superar a dicotomia trabalho manual/trabalho intelectual, 
objetivando a formação de trabalhadores capazes de atuar como dirigentes 
e cidadãos. Um projeto de ensino médio integrado ao ensino técnico, que 
possui como eixos a ciência, a cultura e o trabalho, deve superar o conflito 
histórico “existente em torno do papel da escola, de formar para a cidadania 
ou para o trabalho produtivo e, assim, o dilema de um currículo voltado para 
as humanidades ou para as ciências e tecnologia (Nunes, et al., 2017, p. 
519). 

 

O currículo integrado torna o aprendizado mais significativo para o 

estudante, pois é possível diálogos com o mundo real, a partir das experiências e 

conhecimento prévio dos estudantes, que munidos de novas informações são 

capazes de construir e reconstruir saberes, adquirem novas habilidades, 

desenvolvem o pensamento crítico e a capacidade de resolução de problemas, 

aptidões fundamentais no mundo contemporâneo. Dessa forma, ao conectar o 

aprendizado à vida cotidiana, os estudantes são motivados a desempenhar seu 

conhecimento em diferentes contextos, com abordagens múltiplas, refletindo a 

esfera conectada da sociedade. Esse repertório de conhecimento e habilidades 

promove o preparo dos alunos na busca de soluções para os problemas do mundo 
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real, do qual ele faz parte e que não está reduzido em uma única disciplina. No 

currículo, a adoção da “interdisciplinaridade não dilui e nem elimina as disciplinas, e 

sim mantém sua individualidade, integrando-as apara a construção de novos 

conhecimentos e favorecendo o uso de novas formas de aproximação com a 

realidade social e laboral” (Nunes et al., 2017, p. 523). 

Assim, por meio de uma compreensão mais profunda e permanente do 

conhecimento, o currículo integrado promove o desenvolvimento do pensamento 

crítico e da resolução de problemas, rota imprescindível para uma visão mais ampla 

e libertária de mundo, como defende Freire (2016), e para o desenvolvimento como 

liberdade do cidadão como defende o economista Amartya Sen (2010).  
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3 PEDAGOGIA DOS MULTILETRAMENTOS  

 

Na seção, é abordado um breve histórico sobre o ensino de língua 

materna, na perspectiva de Rojo (2009) e a visão sobre o processo de alfabetização, 

passando pela aquisição de habilidades básicas de leitura e escrita até a concepção 

de multiletramentos.  

Além disso, também é abordada a Pedagogia do Design, vista como 

uma vertente da Pedagogia dos Multiletramentos, conforme Cope, Kalantiz e 

Pinheiro (2020), de forma a pensar sobre a possibilidade de promover uma 

educação para a liberdade, defendida por Sen (2010) e Nussbaum (2009), 

consideradas as questões de integralização de conhecimento e multiletramentos, no 

ensino de língua portuguesa. 

 

3.1 ALFABETIZAÇÕES, ALFABETISMOS, LETRAMENTOS E 

MULTILETRAMENTOS  

   

Qualquer estudo sobre o ensino-aprendizagem de língua materna deve 

passar por reflexões sobre alfabetização, alfabetismos, letramentos e 

multiletramentos, porque as mudanças sociais se dão em razão de fatores 

decorrentes das modificações dos indivíduos, do tempo e do espaço.  

 

3.1.1 Alfabetização 

 

A alfabetização refere-se ao processo de aprendizagem das 

habilidades básicas de leitura e escrita, por meio da codificação e decodificação do 

código alfabético. É, pois, “a ação de alfabetizar, de ensinar a ler e a escrever, que 

leva o aprendiz a conhecer o alfabeto, a mecânica da escrita/leitura” (Rojo, 2009, p. 

44). Contudo, essa visão tradicional sozinha não mais se sustenta, pois não abarca 

a compreensão do contexto em que as práticas sociais estão inseridas. Rojo (2009) 

afirma que alfabetização engloba, para além do reconhecimento e da compreensão 

das letras, não apenas habilidades cognitivas básicas, mas também aspectos 

sociais, culturais e políticos. A alfabetização é, portanto, vista como um processo 

contínuo e contextualizado. Para entender esse processo, é necessário também o 
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entendimento de alfabetismos, letramentos e multiletramentos, este último 

dialogando com as demandas contemporâneas. 

 

3.1.2 Alfabetismo 

 

Alfabetismo trata do desenvolvimento ou aprendizagem de leitura e 

escrita (Rojo, 2009), mas sua concepção é complexa e sócio-historicamente 

determinado, porque envolve as capacidades tanto da leitura quanto da escrita e 

porque essas capacidades envolvem, para além do conhecimento do alfabeto e da 

decodificação de letras em sons da fala, múltiplas competências:  

 

É preciso também compreender o que se lê, isto é, acionar o conhecimento 
de mundo para relacioná-lo com os temas do texto, inclusive o 
conhecimento de outros textos/discursos (intertextualizar), prever, 
hipotetizar, inferir, comparar informações, generalizar. É preciso também 
interpretar, criticar, dialogar com o texto: contrapor a ele seu próprio ponto 
de vista, detectando o ponto de vista e a ideologia do autor, situando o texto 
em seu contexto. Reciprocamente, para escrever, não basta codificar e 
observar as normas da escrita do português padrão do Brasil; é também 
preciso textualizar: estabelecer relações e progressão de temas e ideias, 
providenciar coerência e coesão, articular o texto a partir de um ponto de 
vista levando em conta a situação e o leitor etc. (Rojo, 2009, p. 44). 

 

Assim, o alfabetismo envolve muito além da habilidade de decifrar 

texto, é a capacidade de interpretar e compreender textos, participando na 

sociedade por meio da leitura e da escrita, textualizar, assim como diz a autora. 

Também, é reconhecer, por meio da leitura e da escrita, as diferentes formas de 

linguagem e de discursos correntes na sociedade, olhar para as questões externas 

ao texto, contextualizadas em tempo e espaço.    

De acordo com o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF), 

alfabetismo é “a capacidade de acessar e processar informações escritas como 

ferramenta para enfrentar as demandas cotidianas” (apud Rojo, 2009, p. 45). Ainda 

segundo o INAF, há 5 níveis de alfabetismo: analfabeto, rudimentar, elementar, 

intermediário e proficiente.   
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Quadro 1 – Níveis de alfabetismo de acordo com o INAF 

Analfabeto  São considerados analfabetos os indivíduos que não conseguem realizar 
tarefas simples que envolvem a leitura de palavras e frases, ainda que uma 
parcela deles consiga ler números familiares como o do telefone, da casa, de 
preços etc. 

Alfabetismo 
rudimentar  

A pessoa com alfabetismo rudimentar é capaz de localizar informações 
explícitas, expressas de forma literal, em textos compostos essencialmente de 
sentenças ou palavras que exploram situações familiares do cotidiano. Além 
disso, consegue comparar, ler e escrever números familiares (horários, preços, 
cédulas/moedas, telefones) identificando o maior e o menor valor. Também 
tem aptidão para resolver problemas simples do cotidiano envolvendo 
operações matemáticas elementares e estabelecer relações entre grandezas e 
unidades de medida. 

Alfabetismo 
elementar  

É considerado alfabetizado em nível elementar o indivíduo capaz de 
selecionar, em textos de extensão média, uma ou mais unidades de 
informação, observando certas condições e realizando pequenas inferências. 
Ele também resolve problemas envolvendo operações básicas com números 
da ordem do milhar, que exigem certo grau de planejamento e controle. O 
alfabetizado funcional em nível elementar tem condição de comparar e 
relacionar informações numéricas ou textuais expressas em gráficos ou 
tabelas simples envolvendo situações de contexto cotidiano doméstico ou 
social. Reconhece, ainda, o significado de uma representação gráfica de 
direção e/ou sentido de uma grandeza. 

Alfabetismo 
Intermediário  

É considerado alfabetizado no nível intermediário o indivíduo capaz de 
localizar informação expressa de forma literal em textos diversos (jornalístico 
e/ou científico) realizando pequenas inferências. Ele também está apto a 
resolver problemas matemáticos envolvendo porcentagem e proporção, que 
exigem critérios de seleção, elaboração e controle. Além disso, o alfabetizado 
intermediário interpreta e elabora síntese de textos diversos (narrativos, 
jornalísticos ou científicos), relacionando regras com casos particulares, 
reconhece evidências e argumentos e confronta a moral da história com a 
própria opinião ou com o senso comum. Por fim, ele reconhece o efeito de 
sentido ou estético de escolhas lexicais ou sintáticas, de figuras de linguagem 
ou de sinais de pontuação. 

Alfabetismo 
proficiente  

O indivíduo proficiente, no topo da escala de alfabetismo funcional, elabora 
textos de maior complexidade (mensagem, descrição, exposição ou 
argumentação) com base em elementos de um contexto dado e opina sobre o 
posicionamento ou estilo do autor do texto. É capaz de interpretar tabelas e 
gráficos envolvendo mais de duas variáveis, compreendendo a representação 
de informação quantitativa (intervalo, escala, sistema de medidas) e 
reconhecendo efeitos de sentido (ênfases, distorções, tendências, projeções). 
A pessoa proficiente também está apta a resolver situações-problema relativas 
a tarefas de contextos diversos, que envolvem diversas etapas de 
planejamento, controle e elaboração e que exigem retomada de resultados 
parciais e o uso de inferências. 

Fonte: adaptado de INAF, 2024, online. 

 

O Alfabetismo está, portanto, ligado ao desenvolvimento ou 

aprendizagem de leitura e escrita de textos. Rojo (2009) afirma que o conceito de 

alfabetismo é complexo, pois a condição adotada por um indivíduo alfabetizado não 

é única nem facilmente previsível e envolve um grande número de competências e 

habilidades de leitura e escrita. Para Soares (2003), a definição de alfabetismo 



41 

 

também não é estanque e altera-se de uma época para outra, uma vez que essas 

concepções refletem as mudanças sociais. 

 

3.1.3 Letramentos e multiletramentos   

 

No âmbito escolar, os textos ocuparam lugares secundários durante o 

século XX, pois o foco na aprendizagem se dava preponderantemente nos aspectos 

gramaticais em detrimentos dos sentidos do texto e de seu diálogo com o contexto e 

as práticas sociais. Na década de 1960 e 1970, a industrialização do país fomentou 

a formação de profissionais técnicos “capazes de dominar a utilização de 

maquinarias ou de dirigir processos de produção” (Rojo, 2009, p. 89) e a educação 

acompanhou essa demanda tecnicista. Contudo, a partir da última década do século 

XX, a globalização mudou o cenário social e a forma de circulação da informação e 

da comunicação, o que exigiu que a educação formal também se modificasse para 

“dar conta das demandas da vida, da cidadania e do trabalho” (Rojo, 2009, p. 89).  

A partir desse contexto, fortalece-se a concepção de letramentos, que, 

de acordo com Rojo (2009), é um fenômeno social e cultural que envolve domínio 

das habilidades de leitura e escrita das práticas sociais das esferas do cotidiano, ou 

seja, uma compreensão mais ampla e crítica do uso da linguagem em diferentes 

contextos: “um dos objetivos principais da escola é justamente possibilitar que seus 

alunos possam participar das várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da 

escrita (letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e democrática” 

(Rojo, 2009, p. 107).  

Para Soares (2003), letrar vai além da alfabetização, pois se trata da 

capacitação dos alunos na leitura e na escrita em um contexto significativo, no qual 

ler e escrever se integram à vida do estudante. Abrange, portanto, não apenas a 

aquisição das técnicas de alfabetização, mas também o aspecto social envolvido 

nas atividades:  

 

Soares enfatiza que há modalidades diferentes de letramento, o que sugere 
que a palavra seja pluralizada: há letramentos, e não letramento, isto é, 
"diferentes espaços de escritas e diferentes mecanismos de produção, 
reprodução e difusão da escrita resultam em diferentes letramentos" Para a 
pesquisadora, a necessidade de pluralização da palavra letramento também 
designa variados efeitos cognitivos, culturais e sociais em função ora dos 
contextos de interação com a palavra escrita, ora em função de variadas e 
múltiplas formas de interação com o mundo (Corrêa, Dias, 2016, p. 246). 
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No entanto é necessário considerar e valorizar na escola as culturas 

locais de professores, alunos e comunidade escolar, colocando essa realidade ao 

lado dos letramentos valorizados, em função da diversidade local e da integração 

global. Além disso, os novos meios de informação mudaram a forma como usamos a 

linguagem e expandiu a noção de letramentos para outros campos além da escrita, 

como o visual, o áudio, o espacial. Surge, dessa forma, a concepção de 

multiletramentos, que abarca tanto o aspecto das diversidades global e local, quanto 

considera o fato de que as semioses são construídas para além do texto escrito e 

valorizado socialmente, envolvendo modos de construção de sentidos relacionados 

ao visual, ao gestual etc:  

 
Os multiletramentos também criam um tipo diferente de pedagogia, em que 
a linguagem e outros modos de significação são recursos representacionais 
dinâmicos, constantemente refeitos por seus usuários à medida que 
trabalham para alcançar seus vários objetivos culturais (Cazden et al, 2021, 
p. 19). 

 

Dessa forma, a ideia de educação como simples domínio das letras e 

transmissão de saberes parece não mais encontrar lugar em uma sociedade tão 

dinâmica quanto a atual. Tampouco permite a autonomia do indivíduo tal como a 

modernidade requer, visando à construção de cidadãos que atuam no mundo. 

Assim, educar tem no seu sentido amplo assegurar a aprendizagem significativa6 

aos estudantes, de modo que eles possam participar dos diversos âmbitos da vida 

social, como econômico e político. Em cursos de Ensino Técnico integrado ao 

Médio, o compromisso visando à participação necessita atravessar a formação dos 

estudantes como mão de obra capacitada e imbuída de competências que os levam 

a ocupar lugares na sociedade em que atuem ativamente, escapando da condição 

de mão de obra barata e submissa às condições do empregador. Dessa forma, a 

liberdade de atuação em diversos contextos favorece a equidade social.  

A busca por essa equidade de participação social é o propósito da 

educação e necessita permear todas as ações pedagógicas e de situação de 

                                                 
6
 A aprendizagem significativa, focada nos estudos de David Ausubel, tem sua dimensão na estrutura 

de aprendizagem por descoberta, ou seja, essa dimensão está relacionada à maneira como os 
conteúdos são recebidos pelo aluno. Esses teores deverão ser administrados de modo que não haja 
um formato final ou acabado, pois o aluno, antes de assimilá-los, deverá articular em sua estrutura 
cognitiva o conteúdo preestabelecido com o novo de maneira substancial, possibilitando que ele 
encontre novos caminhos para resolução de problemas. As vantagens da aprendizagem significativa 
são essencialmente o armazenamento e a lembrança por um longo tempo de um conhecimento 
adquirido de maneira significativa, o que aumenta a capacidade de aprender outros conteúdos de 
uma maneira simplificada e com facilidade na reaprendizagem (FARIA, 2022, p. 63). 
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aprendizagem: “Uma visão autenticamente democrática das escolas deve incluir 

uma visão de sucesso significativo para todos, uma visão de sucesso que não seja 

definida exclusivamente em termos econômicos e que inclua uma crítica à hierarquia 

e à injustiça social” (Cazden et al, 2021, p. 24). Essa missão da escola de garantir 

efetiva participação social para além da atividade econômica se estreita às ideias de 

Freire (2016) e Sen (2010) sobre desenvolvimento como liberdade, o qual o homem 

deve ocupar um papel de agente em busca de sua autonomia e liberdade de ação 

no mundo que se estende, muito além da prosperidade econômica, à prosperidade 

de escolha e participação social.  Para tanto, é basilar o entendimento de que 

letramento não abarca toda a diversidade e multiplicidade de vivências, discursos, 

experiências do qual a sociedade globalizada está permeada, especialmente as 

questões tecnológicas. 

Portanto, o acesso à norma culta padrão deve ser almejado, mas não 

se pode ficar restrito somente a esse universo linguístico. Urge o alargamento da 

concepção de letramento, e ainda, letramentos, para um sentido que inclua 

multiplicidade de discursos e recursos linguísticos, para além da forma padrão 

escrita. Circula, atualmente, na sociedade uma diversidade de textos e culturas que 

se convergem, tensionam-se, relacionam-se e a Pedagogia do Multiletramentos 

abarca essa dupla multiplicidade de textos e de culturas: 

 

As implicações pedagógicas dessa mudança na concepção que subjaz o 
significado são enormes, pois uma pedagogia dos multiletramentos requer 
que reconheçamos o papel da agência no processo de construção de 
significado. Por meio desse reconhecimento, busca-se assim, criar uma 
pedagogia mais produtiva, relevante, inovadora, criativa e até 
emancipadora. Nesse sentido, o trabalho com letramentos na escola não se 
reduz a habilidades e competências, mas contribuir para formar alunos que 
sejam designers ativos de significado, com sensibilidade aberta às 
diferenças, à solução de problemas, à mudança e à inovação. A lógica da 
pedagogia dos multiletramentos reconhece, portanto, que a 
construção de significado é um processo ativo e transformador, o que 
parece ser mais apropriado para o mundo atual de mudanças e 
diversidades (Cope, Kalantzis e Pinheiro, 2020, p. 177 – grifos nossos).  

 

As novas tecnologias e as novas formas de comunicação mudaram a 

maneira de como usamos a língua e outros recursos que compõem a comunicação, 

como elementos visuais e multimídias. Houve, em consequência dessa 

transformação, a expansão da diversidade cultural no mundo conectado e 

globalizado. Nesse ponto, reside uma questão central que deve permear os 
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objetivos educacionais: a escola deve almejar a criação de espaços de 

aprendizagem aos estudantes que visem a sua participação social no sentido mais 

amplo, o de educação para liberdade (Nussbaum, 2009).  

Dessa forma, para atender a esses objetivos educacionais em que a 

autonomia do estudante e sua liberdade de atuação e participação no mundo, de 

forma a resolver as adversidades sociais são cernes, é necessário a criação de 

situações de aprendizagens que desenvolvam novas habilidades nos estudantes de 

modo a extrapolar a divisão mundo escolar versus mundo do trabalho. Devem-se 

proporcionar condições para a autonomia do aluno em sua vida cotidiana cada vez 

mais permeada de novas linguagens, tecnologias e diversidades culturais: 

 

Em resposta às mudanças radicais na vida profissional que estão em curso, 
precisamos trilhar um caminho cuidadoso que ofereça aos estudantes a 
oportunidade de desenvolver habilidades para o acesso a novas 
formas de trabalho por meio do aprendizado da nova linguagem do 
trabalho. Mas, ao mesmo tempo, como professores, nosso papel não é 
simplesmente ser tecnocratas. Nosso trabalho não é produzir trabalhadores 
dóceis e submissos. Os estudantes precisam desenvolver a capacidade 
de opinar, de negociar e de serem capazes de se envolver criticamente 
nas condições de suas vidas profissionais (Cazden et al, 2021, p. 24 – 
grifos nossos). 

  

A formação voltada para autonomia do estudante, de forma a garantir 

sua liberdade e participação no mundo é pilar na educação moderna, que se 

distancia daquela dos saberes disciplinares e da mera transmissão de 

conhecimento. Atualmente, almejam-se as rupturas das fronteiras entre as áreas da 

ciência e conclama-se a participação do estudante nessa construção de 

conhecimento conjunto entre escola, estudante e realidade, no qual os saberes são 

repensados, reconstruídos e transformados constantemente em novos recursos que 

são lançados no mundo e para o mundo por esses construtores de saber.  

O Grupo de Nova Londres (GNL) é reconhecido como o grupo 

composto por dez professores que se reuniram durante uma semana em setembro 

de 1994, em Nova Londres, nos Estados Unidos, para discutir letramentos. Os 

membros do grupo, formado por educadores da Nova Zelândia, Austrália e Estados 

Unidos, escreveram um manifesto em que apresentam a Pedagogia de 
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Multiletramentos7. Esse círculo cunha o termo multiletramentos como uma nova 

abordagem da Pedagogia dos Letramentos. Para esse grupo de educadores e 

pesquisadores, “a pedagogia já instalada deveria ser revista, a fim de que a 

educação se tornasse mais relevante para a vida laboral e cidadã, tentando garantir 

a todos os estudantes o acesso ao trabalho, por exemplo, mas também a uma 

participação plena em sociedade” (Ribeiro, 2020, p. 7).  

Assim, como forma de alicerçar as situações de aprendizagens em 

situações que sejam coerentes com uma educação que visa à liberdade do 

estudante e com o aumento da diversidade local e da conexão global visando à 

construção de participantes ativos da mudança social é apresentado um termo-

chave – o design – a fim de redesenhar futuros sociais. O design está ligado à ideia 

de construir sentidos e significados, a partir de padrões e convenções herdadas os 

quais, como designers, reconstruímos e ressignificamos para a criação de futuros 

sociais.  

Para detalhar as discussões sobre design, estabelecemos as acepções 

seguintes. 

 

3.2 A ESTRUTURA DO DESIGN, DESIGNING E REDESIGNED 

 

A escola deve imbuir-se da necessidade de criar contextos de 

aprendizagem que incitem os estudantes ao mundo para além da escola, para além 

do conhecimento do seu universo, mas que possui como ponto de partida o 

conhecimento produzido em conjunto dentro do âmbito escolar.  É esse design 

previamente definido pelo currículo escolar que iniciará o processo de reflexão e de 

produção de conhecimento em que estudantes e professores são designers, ou seja, 

há a ressignificação dos sentidos que extrapolam o meio escolar e abrange os 

aprendizados cotidianos, constantemente volantes: 

 
Cope e Kalantzis salientam a importância da criação de contextos de 
aprendizagem que despertem a sensibilidade dos aprendizes para o mundo 
global digital. Os autores enfatizam que aprendizados cotidianos são 
diferentes de aprendizados escolares. Isso significa que, para eles, os 
aprendizados cotidianos envolvem movimentos endógenos, involuntários, 
inconscientes, amorfos, casuais (fortuitos), indiretos. Já os aprendizados 

                                                 
7
 Neste estudo, a concepção de Pedagogia de Multiletramentos e Pedagogia do Design serão usadas 

como sinônimos, sendo esta última uma vertente da primeira, uma vez que o GNL emprega, nos seus 
textos autorais, os dois termos como equivalentes.  



46 

 

desenvolvidos em contexto escolar são exógenos, conscientes, 
sistemáticos, explícitos, estruturados, orientados. Isso que dizer que o 
primeiro está em toda parte e este último deve estra embasado em um 
design previamente construído (currículo e/ou pedagogia) (Rojo, 2013, p. 
137).  

  
Assim, uma vez que os aprendizados cotidianos circulam, ampliam-se 

e mudam, de maneira que não há controle sobre eles, pois são construções sociais, 

parte-se da possiblidade de aproximar esse meio dos conteúdos propostos na 

escola, ou seja, os designs definidos e guiados são apresentados aos estudantes e 

por meio de um processo de análise, reflexão – designing – a construção de 

conhecimento se dá pela produção de novos sentidos, novas ideias ampliadas e 

colocadas em prática fora do espaço escolar controlado.  

O estudante, portanto, ao construir novos designs, dá abertura a um 

processo contínuo de ressignificação dos sentidos e produção de conhecimento, que 

nasce na escola, mas não se limita a ela, pois traz autonomia de pensamento, 

expansão de ideias e aptidões que o estudante vê e necessita dominar no mundo 

externo à sala de aula, em que a pluralidade de culturas e de linguagens exige do 

estudante uma compreensão e atuação no mundo, que transformam a si mesmo e 

seu entorno - redesigned.  

 
 

Figura 1 – (Re) construção do conhecimento – Pedagogia do Design 
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Fonte: Cope, Kalantzis e Pinheiro, 2020, p. 173. 

 

A Figura 1 mostra como esse processo de construção e reconstrução 

dos designs funciona de modo ininterrupto. O indivíduo deve se apropriar de 

determinados conhecimentos e, a partir disso, saber fazer uso deles, buscando 

significado social. É necessário transformar, reconstruir esses designs em novos 

sentidos socialmente aceitos, coerentes, porque o estudante não encontrará ou 

operará essas semioses na vida fora da escola exatamente como ele aprendeu 

dentro dela.  

Dessa forma, são oferecidos, no currículo escolar, designs para serem 

trabalhados com os estudantes, os quais serão ressignificados na prática, quando 

aplicarão o que foi ensinado e construído em conjunto com os professores. O 

professor dará a ferramenta e essa ressignificação será feita por meio da 

transformação social que o estudante fará do que foi apresentado, aprendido e 

construído. É necessário fomentar a criticidade e a autonomia para que o estudante 

faça esse processo de retrabalho e, consequentemente, de criação de um novo 

design, um novo sentido, uma vez que a escola não possui condições de apresentar 
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tudo o que acontece fora dela, socialmente, ainda mais devido aos novos meios 

digitais, multimodais: “A multimodalidade é entendida como co-ocorrência de vários 

modelos de representação/construção da linguagem (semioses), que se integram na 

construção de significados em interações sociais” (Casotti et al, 2017, p. 288). 

Assim, o processo de construção de significado é um modo de uso da 

linguagem para fazer sentido e para a comunicação. Os estudantes se apropriam 

dos recursos oferecidos (design) na escola e usam esses novos conhecimentos para 

arquitetar novos significados (designing), que embora análogos, nunca são iguais 

aos sentidos e propostas encontrados socialmente, dada à diversidade de culturas, 

e recursos que a sociedade e as novas tecnologias produzem. Desse modo, reinicia-

se o processo de construção das semioses e, portanto, de transformação do mundo 

(redesigned).  

Na escola, os currículos estabelecem os recursos que serão 

disponibilizados, considerando o conhecimento prévio e a realidade na qual o 

estudante está inserido e o professor deve propor atividades práticas que dialogam 

interdisciplinarmente com as representações sociais. Dessa forma, o trabalho do 

estudante é uma nova construção de sentidos para a promoção do desenvolvimento, 

a fim de melhorar a forma de atender às demandas sociais que fazem parte do 

cotidiano: 

 

A educação formal é, portanto, essencial no processo de captação de 
significados, ou seja, de reconstrução de sentidos. Em uma situação de 
ensino, o professor atua de maneira intencional para mudar significados da 
experiência do aluno, utilizando estratégias, metodologias e materiais 
educativos do currículo. Se o aluno manifesta uma disposição para 
aprender, ele, também, atua intencionalmente para compreender o 
significado dos materiais educativos. O objetivo é compartilhar significados 
(Bunzen; Mendonça, 2013, p. 44). 

 

 Ademais, é relevante ressaltar que esses processos de construção de 

sentidos se dão de maneira multimodal8 pois envolvem aspectos não somente da 

                                                 
8
 A multimodalidade constata que a comunicação não acontece por meio de uma única forma de 

expressão. O termo multimodal refere-se, portanto, à integração ou utilização de mais de um modo de 
expressão, além da linguagem verbal, como imagens, gestos, sons, vídeos. “A multimodalidade é 
entendida, em termos gerais, como a co-presença de vários modos de linguagem, sendo que os 
modos interagem na construção dos significados da comunicação social. O que é importante nessa 
visão de uso de linguagens é que os modos funcionam em conjunto, sendo que cada modo contribui 
de acordo com a sua capacidade de fazer significados.” (Hemais, disponível online, acesso em 
6/04/2024)  
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língua escrita, mas também elementos imagéticos, gestuais, sonoros, espaciais, 

táteis e orais marcas que os novos meios digitais realçaram na contemporaneidade.  

Os designs são, portanto, construções sociais carregadas de 

significados que foram herdados, desde o nascimento, por meio de práxis que 

envolvem linguagem, gestos, espaço, toque e sons. Eles estão disponíveis para a 

sociedade e são usados para integração, a partir da construção de significados no 

mundo e para o mundo, ou seja, é a utilização dos recursos disponíveis que se dá 

por meio da comunicação, em que os sentidos vão sendo definidos, redefinidos, 

redesenhados em novos designs, inéditos porque não são reproduções ou cópias, 

mas o retrabalho de como o indivíduo vê e atua no mundo por meio da expressão de 

seus próprios significados: 

 
[...] ao colocar os designs disponíveis para o uso, o construtor de significado 
nunca simplesmente replica ou copia os designs encontrados, ainda que as 
matérias-primas de que faz uso parecem ter sido amplamente reproduzidas 
a partir de padrões bem estabelecidos de construção de significado. Nesse 
sentido, o construtor de significados, sempre cria um novo design, pois esse 
design é inevitavelmente uma expressão de sua voz, que se baseia na 
combinação única de recursos para a construção de significado, com base 
em códigos e convenções disponíveis em seus contextos e culturas (Cope, 
Kalantzis e Pinheiro, 2020, p. 174). 

 
O design é, portanto, o início e o fim de um processo contínuo e cíclico 

em que os recursos disponíveis vão sendo ressignificados, remodelados em um 

sistema de reflexão e transformação, não apenas do design em si, mas também do 

próprio designer, pois ele da mesma maneira é modificado nesse processo de 

aprendizagem incessante, uma vez que ele injeta suas experiências, culturas, 

identidades nesse procedimento de retrabalho (desinging). À medida que a 

transformação ocorre, surge um novo recurso agora disponível socialmente para 

modificar o mundo, trazendo novos sentidos e significados.  

Assim, a construção de novos recursos transforma o mundo, mas 

também aquele que arquiteta significados inéditos, pois ele, designer, deixa de ser 

apenas aprendiz, ao atribuir novos sentidos a essas representações de 

comunicação, criando novos recursos que complementarão o universo de recursos 

de outra pessoa, em um movimento contínuo de aprendizagem e de produção de 

saberes em que o indivíduo é tanto transformado como agente transformador.  

 
O redesigned é, portanto, um resíduo, um traço de transformação que é 
deixado no mundo social do significado. Os textos do processo de designing 
se tornam, desse modo, recursos novos ressignificados (redesigned) para a 
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construção do significado no jogo aberto e dinâmico de subjetividades e 
significados, isto é, o desinging de uma pessoa se torna um recurso no 
universo de designs disponíveis de outra pessoa. É assim que o mundo 
muda (Cope, Kalantzis e Pinheiro, 2020, p. 176). 

 

A Pedagogia do Design entende que os recursos de comunicação são 

dinâmicos e reconstruídos. Não há um sistema simples de reprodução porque se 

entende que todo ressignificado produz um novo design em que também o 

construtor do conhecimento é transformado por esses sentidos inéditos gerados. 

Essa dinâmica ativa e contínua, ao que parece, dialoga mais 

fortemente com o mundo contemporâneo. Ensinar a língua não é habilitar somente 

no domínio das convenções gráficas, e sim ensinar dentro de uma sociedade 

múltipla e diversa, em que os processos não são estanques, mas vivos e dinâmicos. 

Nessa medida, a sala de aula deve ser espaço de criação de experiências de 

aprendizagens com as quais o estudante interage, produz conhecimento e se torna 

capaz de lidar com o diferente e inovador quando fora do ambiente escolar, pois 

munidos de informações e novos recursos, ele está apto a reconhecer diferenças, 

questionar o existente, lidar com o novo, ressignificando e construindo sentidos de 

maneira autônoma: 

 

Podemos criar experiências de aprendizagem através das quais os alunos 
possam desenvolver conhecimento e estratégias para ler o novo e o 
desconhecido quando o encontram. Por essa visão, não é possível prever 
as regras de significado no próximo espaço social em que se encontram, 
mas pode-se aprender a procurar padrões, a negociar o imprevisível, a 
começar a interpretar designs de significado que, em princípio, talvez não 
façam sentido. A pedagogia dos multiletramentos tem como objetivo 
desenvolver essas habilidades e sensibilidades, primeiro formulando a 
pergunta sobre a forma e a função do design, ou como os significados são 
construídos diferentemente para propósitos distintos, e, então, como são 
transformados pelos interesses particulares do comunicador e pelos 
intérpretes de seus enunciados (Cope, Kalantzis e Pinheiro, 2020, p. 178). 

 
Dessa forma, munir o estudante de ferramentas para o enfrentamento 

no e para o mundo é dar a ele acesso ao seu desenvolvimento pleno e liberdade de 

escolha e de atuação na sociedade, visto que ao apoderar-se desses saberes é 

capaz de confrontar o novo, de lidar com as diversidades culturais e com as práticas 

sociais que se estabelecem e se inovam a cada dia. O enfrentamento das 

adversidades, de modo a trazer transformação e crescimento viabiliza-se, a partir do 

momento em que o estudante consegue estabelecer relação entre o trabalho de 

construção de significado dos recursos disponíveis e a transformação desses e de si 
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mesmo no processo de retrabalho como próprio designer, o que disponibiliza outros 

significados, outros sentidos e, portanto, outros designs.   

A ação de construção e reconstrução de significados deve ser pensada 

na escola, visando atender às práticas sociais do cotidiano, a fim de que o estudante 

estabeleça relação entre o que é discutido em sala de aula e o que é, de fato, 

vivenciado fora dela. Uma vez que é impossível para a escola abarcar toda a 

diversidade de culturas e de recursos disponíveis, pois eles são modificados e 

reconstruídos constantemente, é relevante guarnecer o estudante de autonomia, por 

meio das práticas de aprendizagens, para que ele seja capaz de, por si mesmo, 

estabelecer a função social do design, seus significados e, a partir disso, agir e 

construir novos sentidos e recursos, atuando no mundo.  

 
3.3 DESIGNS E A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO: percursos para sua 

integração 

 

A Pedagogia do Design tem por princípio a manutenção do foco não no 

conteúdo engessado e estanque dos currículos, mas entende que faz parte dele os 

conteúdos inseridos dentro de um contexto social, ou seja, as práticas sociais 

comporão os textos, os recursos que de fato sejam significativos para o aluno, a 

partir de sua realidade, suas vivências e expansão disso: 

 

Vislumbramos alunos preparados para ler os textos multimodais que os 
cercam no dia a dia e também para atuar como produtores de textos, 
empregando as estratégias que melhor lhes convierem em função de seus 
objetivos e do contexto em questão. O acesso a tecnologias de 
comunicação e de representação possibilitam que um maior número de 
pessoas sejam autores de textos multimodais (Bezerra et al, 2011, p. 548).  

 

Para tanto, é necessária uma construção contínua e ininterrupta do 

conhecimento que se inicia, a partir dos designs disponíveis, e o professor fornece 

as ferramentas, por meios de situações de aprendizagens, para o processo de 

designing no qual o estudante expande seu saber e começa um processo de 

transformação e (re)construção de significados – redesigned – que geram novos 

sentidos e recursos para a sociedade na qual ele está inserido. A Figura 2 ilustra 

essa sequência: 

 

Figura 2 – (Re)design 
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Fonte: Cope, Kalantzis e Pinheiro, 2020, p. 175. 

 

Baseando-se na ideia de que o conhecimento humano é elaborado, a 

partir de práticas sociais e essas interações permitem a construção de 

conhecimento, de forma coletiva, a multimodalidade se vale de sete modos de 

significação que estão inter-relacionados em nosso cotidiano de representação e 

comunicação: escrito, visual, espacial, tátil, gestual, sonoro e oral. Essa 

multimodalidade, conforme dito anteriormente, não deve ser ignorada na escola, 

pois dialoga de forma relevante com o universo tecnológico presente nas novas 

mídias digitais, com as quais os estudantes mantêm forte contato. Além disso, 

extrapola a visão de que os conteúdos formais devem ser sobrepostos e apartados 

das práticas sociais: 

  

[...] embora não seja novo, posto que sempre foi uma parte essencial da 
construção de significado na história humana, não importa o quanto as 
escolas tradicionais tentaram separar as formalidades do letramento 
alfabético, a multimodalidade é, indubitavelmente, muito mais significativa 
na era das novas mídias digitais (Cope, Kalantzis e Pinheiro, 2020, p. 181). 

 

Dessa forma, a Pedagogia do Design estabelece quatro movimentos 

para a integração completa do conhecimento: a Prática Situada, a Instrução Aberta, 
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o Enquadramento Crítico e a Prática Transformada. De acordo com os autores 

essas quatro práticas são fundamentais na educação contemporânea e não 

representam uma hierarquia linear ou sequencialmente rígida, mas etapas de 

reflexão que podem ser revisitadas, repetidas e reformuladas.   

A Prática Situada parte de cenários de aprendizagem dos quais os 

estudantes reconhecem, pois fazem parte do seu cotidiano. É o momento de situar o 

aprendiz, a partir de suas vivências e experiências, em situações contextualizadas. 

É a etapa da apresentação dos recursos disponíveis com base naquilo que o 

estudante já conhece.  Parte da ideia de que as habilidades de letramentos são 

melhores desenvolvidas quando integradas em práticas que fazem parte da cultura e 

do universo do estudante, aumentando seu envolvimento em um contexto autêntico 

e significativo para ele: “Esse elemento do currículo deve integrar as experiências 

passadas e presentes dos alunos, juntamente com suas interações com a 

comunidade e discursos extraescolares, como parte essencial do processo de 

aprendizagem” (Cazden et al, 2021, p. 53). 

 

Figura 3 – Designs disponíveis 

 

Fonte: Adaptado de Cope, Kalantzis e Pinheiro, 2020, p. 175. 
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A Instrução Aberta não se baseia na simples transmissão direta, em 

exercícios mecânicos ou na memorização, mas sim no instante em que o professor 

intervém com seu conhecimento, apresentando conceitos, informações para que, 

logo depois, o estudante construa conhecimento. É o momento em que são 

apresentadas as ferramentas, a forma, o objetivo e a função dos discursos da 

prática para fundamentar as atividades de aprendizagem, em um processo de 

metalinguagem.  

O Enquadramento crítico pressupõe compreensão do que foi até então 

compartilhado. É o momento de percepção do estudante de que as situações de 

aprendizagens compõem práticas sociais das quais ele participa e é responsável 

pela sua transformação. Atividades práticas, ainda que propostas em ambiente 

controlado como a sala de aula, são fundamentais para que esse processo de 

discernimento e construção do conhecimento ocorra, de forma a garantir e 

assegurar que no mundo externo ao escolar (uma vez que na escola é impossível 

abarcar toda a diversidade de recursos disponíveis) o estudante seja efetivamente 

capaz de indagar, superar, atuar e transformar a si mesmo e o mundo.   Ou seja, 

quando se dá a consciência da representação e comunicação como um ato de 

intervenção na sociedade. 

A lucidez social trazida pelo enquadramento crítico leva à Prática 

Transformada em que imbuído dos conhecimentos e da consciência de que esses 

saberes são construções sociais das quais fazem parte, os estudantes aplicam seus 

conhecimentos no mundo externo à escola, no seu dia-a-dia, na justaposição e na 

integração de conhecimentos, discursos e representações ampliando os sentidos, 

ressignificando os recursos, desenvolvendo, dessa forma, novos recursos que 

ficarão disponíveis socialmente dando continuidade à cadeia de produção de 

conhecimento, de forma ininterrupta e independente: 

 

O ensino em sala de aula e o currículo precisam se envolver com as 
experiências e os discursos dos próprios alunos, que são cada vez mais 
definidos pela diversidade cultural e subcultural e pelas diferentes origens e 
práticas linguísticas que vêm com essa diversidade. A Instrução Aberta não 
tem a intenção ditar – empoderar os alunos em relação à “gramática” de 
uma forma de língua adequada, padrão ou poderosa. Destina-se a ajudar os 
alunos a desenvolver uma metalinguagem que leve em consideração as 
diferenças de design. O Enquadramento Crítico envolve ligar essas 
diferenças de design a diferentes propósitos culturais. A Prática 
Transformada envolve a mudança de um contexto cultural para outro, por 
exemplo, num redesigning de estratégias de significação para que possam 
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ser transferidas de uma situação cultural para outra (Cazden et al, 2021, p. 
58). 

 

Diante disso, a ação a partir das vivências contextualizadas do 

aprendiz, a aprendizagem, por meio das ferramentas oferecidas, a capacidade de 

estabelecer relações de questionamentos, indagações com as diversidades de 

culturas e recursos existentes e o desenvolvimento de novos sentidos, novas 

reflexões e significados que geram recursos únicos na sociedade norteiam os 

multiletramentos que reconhece o mundo cada vez mais diverso em culturas e 

tecnologias.  

O trabalho em sala de aula, aliado ao compromisso do professor, é 

fundamental para que a multimodalidade (Cazden et al, 2021) seja efetivamente 

caminho para a transformação visando à liberdade do estudante sua participação no 

mundo cada vez mais autônoma, tornando-o designers de seus futuros sociais.  

 

Quadro 2 – Prática Situada, Instrução Aberta, Enquadramento Crítico e Prática  
                   Transformada – em resumo 

 

PRÁTICA SITUADA 

 

INSTRUÇÃO 

ABERTA 

 

ENQUADRAMENTO 

CRÍTICO 

 

PRÁTICA 

TRANSFORMADA 

Imersão na 

experiência e 

utilização dos 

discursos 

disponíveis, 

incluindo aqueles dos 

estilos de vida dos 

alunos e simulações 

das relações 

encontradas em 

locais de trabalho e 

espaços públicos. 

Compreensão 

sistemática, analítica 

e consciente. No 

caso dos 

multiletramentos, 

isso requer a 

introdução de 

metalinguagens 

explícitas, que 

descrevem e 

interpretam os 

elementos de design 

de diferentes modos 

de produção de 

sentido. 

Interpretar os 

contextos social e 

cultural de Desings 

de sentido 

específicos. 

Isso implica os 

alunos se afastarem 

do que estão 

estudando 

e enxergarem o 

objeto de estudo de 

forma crítica em 

relação ao seu 

contexto. 

Transferência na 

prática de produção 

de sentido que 

coloca o significado 

transformado para 

funcionar em outros 

contextos ou espaços 

culturais. 

Fonte: adaptado de Cazden et al, 2021, p. 54. 

 

3.4 A PEDAGOGIA DO DESIGN E A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

(BNCC) 

 

Ribeiro (2020) afirma que a Pedagogia do Design encontra espaço na 

BNCC, embora haja um atraso de, pelo menos, duas décadas em relação ao que já 
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acontecia no mundo e no Brasil em termos de discussões sobre educação, pois há 

um espaço de mais de 20 anos entre a proposta do GNL e a BNCC, homologada em 

2019, nas competências apresentadas para a educação básica. Questões que 

envolvem a temática da diversidade, da igualdade e da tecnologia são pontos 

comuns à teoria do multiletramento, pois em ambas reverberam a multiplicidade de 

textos e culturas, bem como abarcam a tecnologia como parte dessas 

transformações ocorridas na sociedade no século XXI. 

O Quadro, a seguir, apresenta as dez competências gerais do ensino 

básico da BNCC. 

 
Quadro 3 – Competências Gerais trazidas na BNCC 

  
Competência 1 

 
Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para 
entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva. 
 

 
Competência 2 

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 
própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a 
análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver 
problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base 
nos conhecimentos das diferentes áreas. 
 

 
Competência 3 

 
Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, 
das locais às mundiais, e também participar de práticas 
diversificadas da produção artístico-cultural. 
 

 
Competência 4 

 
 Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, 
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem 
como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 
 

 
Competência 5 

 
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação 
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 
autoria na vida pessoal e coletiva. 
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Competência 6 

  
Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 
apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações próprias do mundo do 
trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e 
ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade. 
 

 
Competência 7 

 
Argumentar com base em fatos, dados e informações 
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de 
vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 
outros e do planeta. 
 

 
Competência 8 

  
Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 
emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas. 
 

 
Competência 9 

  
Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 
qualquer natureza. 
 

 
Competência 10 

  
Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com 
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Fonte: Adaptado da BNCC, 2019, online. 

  

A pauta da diversidade linguística, humana, artística, de saberes 

perpassa as dez competências e aparece de maneira evidenciada em cinco delas ao 

abordar temas como “diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais”, “diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital – bem como conhecimentos das linguagens 

artísticas, matemática e científica)”, “diversidade de saberes e vivências culturais”, 

“diversidade humana”, “diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades” nas competências 3, 4, 6, 8 e 9 
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respectivamente.  Ademais, também é retratado o tema das tecnologias digitais, que 

atualmente permeiam as relações humanas, nas competências 1, 2, 4, e 5. 

Há um alinhamento entre as ideias e propostas do GNL e a BNCC, pois 

a diversidade de culturas e textos está presente na BNCC quando o texto nacional 

discorre sobre a área de Linguagens e suas Tecnologias no Ensino Médio: 

 
No Ensino Médio, o foco da área de Linguagens e suas Tecnologias está na 
ampliação da autonomia, do protagonismo e da autoria nas práticas de 
diferentes linguagens; na identificação e na crítica aos diferentes usos das 
linguagens, explicitando seu poder no estabelecimento de relações; na 
apreciação e na participação em diversas manifestações artísticas e 
culturais; e no uso criativo das diversas mídias (Brasil, 2019, p. 471). 

 
Portanto, questões que são caras à Pedagogia do Design como 

diversidade cultural e multiplicidade de textos, bem como a presença da tecnologia 

como uma realidade do mundo dentro e fora da escola estão presentes na BNCC e 

permeiam o trabalho da área de Linguagens e suas Tecnologias a fim de tornar os 

estudantes “autores nas práticas de diferentes linguagens” (BNCC, 2019, p. 471), ou 

seja, criadores de recursos que serão redesenhados e reconstruídos socialmente.  

Dominar de maneira competente essa diversidade de recursos, bem 

como incluir a diversidade cultural, linguística e digital tornam-se chave para o 

alcance do objetivo educacional e o multiletramento tem como proposta a integração 

desses elementos que fazem o estudante atualmente: 

 

Multiletramentos - palavra que escolhemos para descrever dois importantes 
argumentos com que podemos abordar as ordens cultural, institucional e 
global emergentes: a multiplicidade de canais de comunicação e mídia e a 
crescente proeminência da diversidade cultural e linguística. A noção de 
multiletramentos completa a pedagogia tradicional do letramento ao abordar 
esses dois aspectos relacionados à multiplicidade textual. […] Uma 
pedagogia dos multiletramentos concentra-se em modos de 
representação muito mais amplos do que apenas a língua. Eles diferem 
de acordo com a cultura e contexto e têm efeitos cognitivos, culturais, 
e sociais específicos (Cazden et al, 2021, p. 18 – grifos nossos).  

 
Moura e Rojo (2012) também elucidam como o termo multiletramentos, 

definido pelo GNL, integra uma diversidade maior de culturas e textos vigentes na 

sociedade e que se modificam e ressignificam devido também às novas tecnologias 

da informação e comunicação (TICS). Esse universo complexo e mutável deve ser 

ampliado e levado para os currículos escolares e para as salas de aulas, pois isso 

aproxima o conteúdo da vida do estudante, uma vez que a diversidade cultural e a 



59 

 

multiplicidade de semioses textuais fazem parte da sua realidade, que se modificam, 

alteram-se, ressignificam constantemente. Reforça-se em:  

 

Diferentemente do conceito de letramentos (múltiplos), que não faz senão 
apontar para a multiplicidade e variedade das práticas letradas, valorizadas 
ou não nas sociedades em geral, o conceito de multiletramentos - é bom 
enfatizar - aponta para dois tipos específicos e importantes na 
contemporaneidade: a multiplicidade cultural das populações e a 
multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela 
se informa e se comunica (Moura; Rojo, 2012, p. 13).   

  

A Pedagogia do Design, portanto, tem, por objetivo fim, a educação. 

Para tanto, reconhece que as diversidades de discursos e culturas, aliado à 

presença da tecnologia cada vez mais intensa no cotidiano das pessoas, não devem 

ser negligenciadas no contexto escolar. Ao contrário, as práticas sociais devem ser 

levadas para a sala de aula porque o conhecimento se constrói a partir delas. Levar 

essas práticas sociais para a sala de aula, especialmente no Ensino Técnico 

Integrado ao Médio, aproxima ainda mais a formação da realidade, a atividade 

profissional ao dia-a-dia dos estudantes, contribuição relevante para que eles 

possam ter contato com o conhecimento, assimilar e simular na escola e, a partir 

disso, ser capazes de produzir saberes, de maneira autônoma. O estudante precisa 

ser reconhecido como participante dessa construção e não mero receptor de 

saberes engessado que não encontram lugar na realidade, ainda mais quando se 

distancia das vivências e experiências do próprio estudante.  

Ainda, com o avanço da tecnologia, as informações chegam 

rapidamente e mudam a forma de lidar com elas, por isso a Pedagogia do Design 

torna-se relevante na formação estudantil, particularmente na de formação técnica, 

pois uma vez aprendido e apreendido o conhecimento e construídas as 

competências, o estudante-técnico, possivelmente, será capaz de lidar no mercado 

de trabalho e também para além dele com as mudanças que encontrarão no mundo 

fora da escola, reconstruindo e construindo novos significados e sentidos. A 

multimodalidade faz parte da construção que a modernidade e a atual formação 

técnico-profissional não dispensam, por isso, pensar em multiletramentos favorece a 

formação dos estudantes que podem se tornar aptos à participação no mundo, não 

apenas como mão de obra econômica, mas que visam à prosperidade de escolha e 

participação social. Também o professor não deve ser retirado desse processo, pois 

é ele quem vai instrumentalizar o estudante para que o aprendiz também seja 
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construtor de conhecimento e possa agir na sociedade como um cidadão que busca 

sanar os problemas sociais, visando à melhoria da sua vida e da sua comunidade.  
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4 O NOVOTEC EM PERSPECTIVA LEGAL E PRÁTICA  

 

Na seção, é apresentada a metodologia da pesquisa-ação, escolhida 

para compor o estudo. Também é apresentado o Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza e a modalidade de ensino Novotec, bem como a análise 

de uma matriz curricular do curso Técnico Novotec Marketing da Etec Dr. Júlio 

Cardoso, localizada na cidade de Franca - SP.  

 

4.1 TIPO DA PESQUISA 

 

A pesquisa-ação é uma abordagem metodológica que integra a 

pesquisa e a ação de modo colaborativo e participativo, pois os pesquisadores 

cooperam com as práticas desenvolvidas no decorrer do estudo. Um dos objetivos 

centrais da pesquisa-ação é, por meio dessa participação dos pesquisadores, não 

somente compreender a realidade social, mas assisti-la frente aos problemas de 

modo a promover a sua solução /minimização pela ação transformadora: “Trata-se 

de facilitar a busca de soluções aos problemas reais para os quais os procedimentos 

convencionais têm pouco contribuído” (Thiollent, 2000, p. 8).  

Assim, visando transformar a realidade por meio do conhecimento 

gerado, essa metodologia vai ao encontro do intuito desse estudo em propor 

construção de conhecimento, na escola, que traga liberdade na produção de 

saberes, para os estudantes. A ação, realizada de maneira reflexiva e participativa 

rompe com a sua simples transmissão, o qual engessa e compartimenta o 

conhecimento. Assim, coloca-se o indivíduo como agente transformador da 

sociedade, da qual participa e contribui para sua melhoria.  “Consideramos que a 

pesquisa-ação não é constituída apenas pela ação ou pela participação. Com ela é 

necessário produzir conhecimento, adquirir experiência, contribuir para a discussão 

ou fazer avançar o debate acerca das questões abordadas” (Thiollent, 2000, p. 22).  

Portanto, a pesquisa-ação é um processo de mudança social, que visa 

ao desenvolvimento de um projeto de intervenção. Essa metodologia integra 

simultaneamente uma estratégia de pesquisa e uma estratégia de ação e estreita a 

relação teoria-prática, pois a própria pesquisa está concatenada à ação. Tem-se, 

portanto, dois objetivos com ela: a modificação de uma situação e a aquisição de 
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novos conhecimentos. Esse procedimento pressupõe maior vínculo entre 

pesquisadores e atores. A pesquisa-ação contribui, pois, para o desenvolvimento 

para a liberdade (Sen, 2010), uma vez que propõe a construção do conhecimento, 

de modo reflexivo e contínuo, a fim de que os indivíduos comecem a buscar maior 

autonomia e participação social. A pesquisa ação:  

 

Deve contribuir para facilitar a interação dinâmica entre o saber teórico e o 
saber da experiência no intuito de situar o controle do saber nas mãos dos 
grupos e das coletividades que estão em fase de assumir seu próprio 
desenvolvimento em seu meio concreto (Dionne, 2007, p.77). 

 

Dessa forma, a partir das mudanças que o conhecimento construído 

coletivamente produz, intenta-se mitigar os problemas da sociedade, bem como 

engajar no desenvolvimento dos envolvidos e de sua comunidade.  

 

4.2 O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA 

 

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) 

é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo e está vinculada à Secretaria 

de Ciências, Tecnologia e Inovação. A instituição também é reconhecida como 

Instituto de Ciência e Tecnologia pela resolução SDE nº 60, de 30 de dezembro de 

2021. Além dos cursos de graduação, ela oferece cursos de ensino médio, técnicos, 

pós-graduação, atualização tecnológica e extensão. A instituição tem como missão 

“promover a educação pública profissional e tecnológica dentro de referenciais de 

excelência, visando o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do Estado 

de São Paulo.” (São Paulo, Brasil, 2023, online). 

São 228 escolas técnicas (Etecs) e 77 faculdades de tecnologia 

(Fatecs). As Etecs oferecem 216 cursos voltados para os setores produtivos públicos 

e privados, nas modalidades presencial, semipresencial e on-line. Criadas pelo 

Decreto-Lei de 6 de outubro de 1969, as Etecs possuem um regimento comum, 

aprovado pela deliberação CEETEPS Nº 87, de 28 de dezembro de 2022 – cujo 

objetivo é nortear normas e regras de todas as Etecs. O artigo 4º desse documento 

normaliza: 

 

As Unidades ETEC, terão por finalidades: I- capacitar o educando para o 
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para sua inserção e progressão 
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no trabalho e em estudos posteriores; II- desenvolver no educando aptidões 
para a vida produtiva e social; III- constituir-se em instituição de produção, 
difusão cultural, científica, tecnológica e desportiva para a comunidade local 
ou regional (São Paulo, 2022, p. 2). 

 

Há, portanto, em sua proposta pedagógica, um compromisso com a 

formação integral do aluno, na medida em que as ações educacionais das Etecs 

devem estar comprometidas não apenas para a inserção do estudante no mercado 

de trabalho, mas também para sua formação cidadã e transformação de sua 

realidade e entorno.  

 

4.2.1 O ensino Técnico Novotec 

 

Dentro dos cursos de Ensino Médio oferecidos pelo Centro Paula 

Souza tem-se a modalidade denominada Novotec. São ofertadas quatro 

modalidades de Novotec na rede Estadual Paulista. O quadro a seguir explica quais 

os modelos de Novotec oferecidos pelo Centro Paula Souza e suas principais 

propriedades:  

 
Quadro 4 – Tipos de novotec  

TIPO DE NOVOTEC CARACTERÍSTICAS 

NOVOTEC Expresso 

Realizado em um semestre dentro do ensino médio, o 

Novotec Expresso é um curso de qualificação 

profissional com certificação. 

NOVOTEC Móvel 

Nessa modalidade de Novotec, são oferecidos cursos 

por meio de uma unidade móvel. O curso é realizado 

com parte virtual e parte semipresencial de 80 horas e 

são oferecidos em um período de dois a três meses. 

Tem por público-alvo jovens de 14 a 24 anos e prioriza 

estudantes de ensino médio da rede pública do estado 

de São Paulo. 

NOVOTEC Virtual 
Trata-se de cursos online realizados em módulos de até 

100h. 
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NOVOTEC Integrado 

Nessa modalidade, o estudante realiza o curso técnico 

integrado ao ensino médio no mesmo período em que já 

estuda, com uma única matrícula. Ao final, o estudante 

alcança a certificação de qualificação técnica, ao mesmo 

tempo em que conclui o ensino médio.  

Fonte: elaborado pelas autoras, a partir de novotec.sp.gov.br (2023). 

 

O Novotec Integrado comporá o corpus da pesquisa.  

 

4.2.2 Legislação  

 

Instituído pelo Decreto Estadual 65.176/2020, o Novotec é coordenado 

pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo. Sua implantação se deu como uma alternativa 

aos itinerários do Novo Ensino Médio, recente formato da última etapa do ensino 

básico estabelecido pela lei 13.415/2017, e recebeu o nome de itinerário formativo 

de formação técnica e profissional.   

O Novo Ensino Médio se deu em decorrência de uma reforma na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que propôs na lei 13.415/2017 

uma nova organização escolar dividida entre a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e os itinerários formativos.  

Referência comum obrigatória dos currículos das escolas das redes 

públicas e privadas de ensino de todo o Brasil e de característica regulamentária, a 

BNCC estabelece os conhecimentos, competências e habilidades que os estudantes 

devem expandir ao longo de seu percurso educativo.  

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter 
normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados 
seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o 
que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE) (Brasil, BNCC, 2019, p. 
7). 
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De acordo com a nova Lei, no decorrer dos três anos do Ensino médio, 

é necessário o cumprimento de 3000h, sendo 1800h dedicadas à BNCC. A carga 

horária restante é destinada aos itinerários formativos, escolhidos pelos estudantes.  

Os itinerários formativos são desenvolvidos em projetos em que os 

conteúdos da área escolha pelo estudante são aprofundados. De acordo com o 

MEC:  

 

Os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, 
núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes 
poderão escolher no ensino médio. Os itinerários formativos podem se 
aprofundar nos conhecimentos de uma área do conhecimento (Matemáticas 
e suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) e da 
formação técnica e profissional (FTP) ou mesmo nos conhecimentos de 
duas ou mais áreas e da FTP. As redes de ensino terão autonomia para 
definir quais os itinerários formativos irão ofertar, considerando um processo 
que envolva a participação de toda a comunidade escolar (Brasil, MEC, 
2023, online, grifos nossos). 

 

Assim, o Novotec surge como uma possibilidade de itinerário para os 

estudantes do Novo Ensino Médio. De acordo com o Decreto 65.176/2020, o 

Novotec tem dois objetivos: implementar o itinerário formativo de formação técnica e 

profissional e ampliar a oferta de ensino técnico e profissional no Estado de São 

Paulo, expandindo o acesso do jovem ao mundo do trabalho, ajustado às demandas 

de cada região do estado e de acordo com as exigências contemporâneas da 

sociedade.  

Também a Deliberação CEE/SP 186/2020, o qual estabelece normas 

relativas ao Currículo Paulista, dispõe, no artigo 10, do documento sobre o papel do 

itinerário V – formação técnica e profissional – como uma possibilidade de 

elaboração de programas educacionais que estimulem o aprimoramento das 

habilidades profissionais e da qualidade de vida dos estudantes, visando sua 

adaptação contínua às novas demandas do ambiente de trabalho contemporâneo, 

em constante mudança: 

 

Art. 10. Na organização dos itinerários formativos devem ser observadas, 
entre outras, as possibilidades definidas na Resolução CNE/CEB Nº 3, de 
21/11/2018: [...]  
V - formação técnica e profissional: desenvolvimento de programas 
educacionais inovadores e atualizados que promovam efetivamente a 
qualificação profissional dos estudantes para o mundo do trabalho, 
objetivando sua habilitação profissional tanto para o desenvolvimento de 
vida e carreira, quanto para adaptar-se às novas condições ocupacionais e 
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às exigências do mundo do trabalho contemporâneo e suas contínuas 
transformações, em condições de competitividade, produtividade e 
inovação, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos 
sistemas de ensino (Sâo Paulo, deliberação 186/2020, 2020 p. 5). 

 

4.3 LOCUS E CURSO DA PESQUISA  

 

Localizada em Franca, no interior do Estado de São Paulo, A Etec Dr. 

Júlio Cardoso, também conhecida como escola Industrial, integra uma das 228 

Etecs do Centro Paula Souza e foi implantada, em 1924, com o nome de Escola 

Profissional de Franca, mas somente, em 1994, é incorporada ao Centro Paula 

Souza. A instituição possui cursos técnicos modulares e ensino técnico integrado ao 

Médio. Sua missão também reitera o compromisso com a formação integral do 

aluno: “Oferecer ensino público de qualidade, visando à formação da competência 

profissional para o trabalho, com conhecimentos científicos e tecnológicos baseados 

nos princípios do pleno exercício da cidadania” (Escola Industrial, 2023, online). Os 

cursos disponibilizados na Etec Dr. Júlio Cardos na categoria de ensino técnico 

integrado ao médio Novotec são Novotec Marketing, Novotec Contabilidade, 

Novotec Eletrônica, Novotec Mecatrônica, todos presenciais.  

A modalidade Novotec Integrado da Etec Dr. Júlio Cardoso oferece 

cursos de habilitação técnica em um único turno de seis aulas e matriz curricular 

única com a formação geral básica englobando os componentes técnicos aos do 

Currículo Paulista do Ensino Médio. Esse cumprimento de currículo, tanto nas 

disciplinas da base comum, quanto na da área técnica profissional visa certificar a 

conclusão do estudante no Ensino Médio e na habilitação técnica. Elaborada em 

conjunto pela Secretaria da Educação, Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Sousa (CEETEPS), a matriz 

curricular entrou em vigor a partir do ano letivo de 2021, por meio do decreto 

65.176/2020.  

Nessa modalidade Novotec, os componentes técnicos têm início na 1ª 

série do ensino médio e vão gradativamente aumentando até a 3ºsérie. As 

disciplinas da base comum são ministradas pelos professores licenciados em suas 

respectivas áreas do currículo básico e as disciplinas da área técnica são 

conduzidas pelos professores das áreas técnicas dos cursos modulares oferecidos 

pela instituição.  



67 

 

Como córpus de análise para o presente estudo, selecionou-se a 

matriz curricular da Habilitação Profissional – Técnico em Marketing, especialmente 

no que tange à formação técnica e profissional, por ser a mais demandada no 

Centro Paula Souza de Franca, segundo dados do Vestibulinho 2022.   

 

Figura 4 – Matriz Curricular – Técnico em Marketing (Novotec) 

 
Fonte: Centro Paula Souza – plano de curso Novotec Marketing, 2022. 

. 

De acordo com a matriz curricular, o ensino médio Novotec com 

habilitação profissional de técnico em marketing é formado por três séries anuais 

com currículo misto, dividido entre as horas obrigatórias da BNCC – 1800h – e as 

disciplinas do itinerário formativo de formação técnica e profissional – 1200h, 
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totalizando as 3000h, distribuídas em 200 dias letivos, conforme legislação vigente. 

Cada hora-aula possui 50 minutos. Organizadas em torno de cinco núcleos definidos 

pela BNCC, as disciplinas da base comum estão divididas nas seguintes áreas de 

conhecimento: linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, 

ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e aplicadas.  

Além disso, à medida que os estudantes avançam nas séries, a carga 

horária das disciplinas da base comum diminui e as horas destinadas à área de 

atuação profissional aumentam. As únicas disciplinas em comum nos três anos são 

Língua Portuguesa, Língua inglesa e Matemática com duas aulas semanais de 

inglês durante os três anos de ensino médio e com três aulas semanais para as 

disciplinas de língua portuguesa e matemática nos dois primeiros anos e 4 aulas 

semanais no último.  

Ademais, ao final de cada série, o estudante adquire um título de 

qualificação profissional, o qual culmina, no último ciclo, como técnico em Marketing. 

De acordo com a matriz curricular do Novotec com habilitação profissional de técnico 

em marketing: 

 

O aluno que cursar a 1ª série concluirá a qualificação profissional técnica de 
nível médio de auxiliar de marketing. O aluno que cursar a 2ª série concluirá 
a qualificação profissional técnica de nível médio de assistente de 
marketing. Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os 
componentes curriculares, o aluno receberá o diploma de ensino médio com 
habilitação profissional de técnico em marketing que lhe dará o direito de 
exercer a profissão de técnico (habilitação profissional) e o prosseguimento 
de estudos (ensino médio) em nível de educação superior (Plano de curso, 
2022, p.31). 

 

As disciplinas da parte técnica são divididas em teóricas e práticas. 

Compõe as disciplinas práticas: aplicativos informatizados, projeto integrador I e II, 

informática aplicada ao marketing, marketing digital e e-commerce, planejamento e 

desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso (TCC) em marketing, plano de 

marketing. As disciplinas consideradas teóricas são introdução ao marketing e 

comunicação integrada, pesquisa de mercado e comportamento do consumidor, 

estratégias de marketing e modelos de negócios, ética e cidadania organizacional, 

promoção de vendas e merchandising, administração financeira aplicada ao 

marketing, canais de distribuição, legislação de mercado, marketing de 

relacionamento e marketing institucional. As teóricas são ministradas pelo professor 

em salas de aula com os 40 estudantes que compõem cada turma. Já as disciplinas 
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especificadas como práticas têm a turma dividida em grupos de 20 estudantes e a 

aula é conduzida em sala de laboratórios-informática, por professores diferentes.  

 

4.3.1 Competências e habilidades  

 

Como forma de criar estratégias educacionais que visem mitigar os 

problemas sociais e com o objetivo de superar a dicotomia trabalho manual / 

trabalho intelectual (NUNES, 2017) a BNCC propõe um conjunto de aprendizagem 

comum a todos os estudantes que deve garantir a eles o desenvolvimento de 

competências:  

 

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da 

vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ao 

definir essas competências, a BNCC reconhece que a “educação deve 

afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da 

sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, voltada 

para a preservação da natureza” (BRASIL, 2013), mostrando-se também 

alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) (Brasil, 

2017, p. 8).  

 

Portanto, para atingir tal meta, a BNCC estipulou como base as dez 

competências citadas anteriormente. Essas competências devem ser trabalhadas e 

desenvolvidas ao longo de todo ensino básico, pois, ao final, o estudante, tendo 

domínio desses conhecimentos, de acordo com a proposta, estará apto para 

enfrentar o mundo na medida em que se reconhece parte integrante dele e busca 

sanar as mazelas encontradas na sociedade. 

 

4.3.2 Análise da formação estudantil  

 

As competências e as habilidades definidas pela BNCC para a 

educação básica visam ao desenvolvimento integral dos estudantes para a formação 

de indivíduos autônomos, além de estar em consonância com o ODS 4, Educação 

de Qualidade. Diante dos desafios impostos pelas mudanças constantes do século 

XIX e da quantidade de informação produzida, é necessário o progresso não apenas 

do conhecimento, mas também de habilidades socioemocionais e éticas para que o 
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estudante possa participar consciente e ativamente na resolução e melhoria da 

sociedade.  

Assim, no capítulo do documento sobre organização e estrutura 

curricular do regimento comum das Etecs, o parágrafo primeiro, do Artigo 43, afirma 

que: “Na Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma integrada, o curso 

será desenvolvido de modo a assegurar, simultaneamente, o cumprimento das 

finalidades estabelecidas na BNCC e as condições de preparação para o exercício 

de profissões técnicas, observada a legislação vigente” (São Paulo, Regimento 

comum Etecs, 2022, p.16). Dessa forma, observa-se que há, nas normas da Etec, 

um contrato com a formação integral do estudante na medida que se mostra uma 

preocupação com o individuo como um todo, pois é necessário assegurar, por meio 

do cumprimento do currículo, tanto a formação da BNCC quanto da parte técnica, o 

que dá, ao estudante, liberdade de escolha, autonomia de pensamento, pois sua 

formação supera a separação mão-de-obra x trabalho intelectual.   

Portanto, preparar o estudante significa superar essa dualidade que ora 

o coloca como agente passivo que recebe um saber produzido por outrem, ora o 

reduz a mão-de-obra pouco qualificada sem consciência do seu papel de agente 

transformador da sociedade. Dessa forma, ao analisar o Plano de Curso do Novotec 

Marketing, têm-se as seguintes competências pessoais socioemocionais a serem 

desenvolvidas: demonstrar habilidade na resolução de conflitos; comprometer-se 

com projetos e metas atribuídos; contribuir para o alcance de objetivos 

organizacionais; demonstrar capacidade de análise e tomada de decisão; 

desenvolver relações interpessoais no ambiente de trabalho; estar atento às novas 

tendências sociais, mercadológicas e tecnológicas; demonstrar capacidade de 

propor soluções aos problemas existentes no âmbito organizacional.  

Ao concluir a 3ª série do ensino médio Novotec Marketing, o estudante 

também deverá ter construído as seguintes competências: 

 
Interpretar estudos, relatórios e pesquisas econômicas; Analisar conceitos e 

decisões de marketing na distribuição; Elaborar plano de lealdade e 

relacionamento com o cliente; Implantar ações definidas no plano 

estratégico de marketing; Distinguir direitos e deveres das pessoas naturais 

e jurídicas; Analisar o posicionamento da imagem da marca no mercado; 

Analisar o processo de vendas em mercados eletrônicos e digitais; Produzir 

campanhas digitais para os diversos tipos de público alvo; Distinguir a 

comunicação institucional e a comunicação publicitária; Analisar o processo 

de pós-venda em relação à lealdade ao cliente; Aplicar estratégia de gestão 
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de marketing nos canais de distribuição; Analisar resultados das ações 

estratégicas de marketing implantadas; Diagnosticar as ações e estratégias 

de gestão da imagem corporativa; Contextualizar fatos históricos e factuais 

sobre atividades econômicas; Distinguir as mídias digitais e suas aplicações 

na estratégia de comunicação; Analisar o impacto das finanças para o 

custeio das estratégias de marketing; Identificar a configuração e o sistema 

de distribuição dos canais de marketing; Identificar normas e legislações 

que regulamentam as atividades de marketing; Estruturar base de dados 

para gerenciamento do relacionamento com o cliente; Identificar ações de 

desenvolvimento sustentável e de responsabilidade social; Relacionar os 

sistemas de distribuição de mercadorias e os canais de marketing; 

Desenvolver ações de marketing de acordo com as metas estratégicas da 

organização; Identificar variáveis mercadológicas e financeiras que 

interferem na formação de preços; Analisar ferramentas de planejamento e 

controle financeiro voltadas para a área de marketing; Correlacionar os 

pontos essenciais de uma política econômica e sua aplicação no 

planejamento ; Analisar os direitos e obrigações de fornecedores e 

consumidores conforme disposições da Lei; Interpretar o negócio jurídico e 

analisar os tipos de obrigações e contratos, compreendendo suas 

características; Propor soluções parametrizadas por viabilidade técnica e 

econômica aos problemas identificados no âmbito da área profissional; 

Analisar as diretrizes do Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária (CONAR) para a criação de campanhas e ações de marketing. É 

(São Paulo, Plano de Curso, 2022, p. 24). 

 

Nota-se também, na matriz curricular, que há componentes curriculares 

teóricos e práticos e que são por meio delas que tais competências devem ser 

alcançadas. Portanto, o trabalho do professor é fundamental para que esses 

objetivos sejam cumpridos, pois é o preparo do docente em sala de aula e seus 

conhecimentos alinhados aos do plano de curso, matriz curricular e BNCC que 

garantirão ao estudante plena formação, ou seja, a formação na sua integralidade, 

rompendo com visões de mundo e de saberes estanques e disciplinares, bem como 

fugindo da estreita visão da escola apenas como uma oportunidade de formação de 

mão de obra, quando na verdade, seu compromisso é com a formação completa do 

estudante.  

Ainda, as competências abarcadas na 3º série do ensino médio 

extrapolam a visão de que a escola é lugar de transmissão de saberes disciplinares 

e distantes da vida do estudante, pois ele é convidado, por meio de prática e teoria, 

a se aproximar da vida que os circundam em diversas instâncias, seja para mediar 

conflitos, seja para dominar as novas tecnologias, seja para desenvolver 

responsabilidades sociais e propostas de solução no âmbito da área profissional ou 

além dela.  
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Não apenas os docentes, mas também os educandos estão inseridos em 

uma diversidade de situações de trabalho. Podem ser organizados estudos 

sobre que saberes são produzidos nessas vivências do trabalho que têm 

desde crianças. Essa direção nos distancia da ênfase em apenas preparar 

para o emprego e nos leva ao trabalho como experiência de produção-

aprendizado de saberes. Situar a relação educação-trabalho aí nos 

distancia da visão comum que supõe que o saber docente ou saber do 

futuro trabalhador deva ser adquirido antes da docência e do trabalho. 

Destacar que há uma produção de saberes do próprio trabalho nos obriga a 

auscultar e captar esses saberes e inclui-los nos currículos. Preparar os 

docentes e educandos para fazer esse exercício de entender e enriquecer 

com os saberes das situações de trabalho que vivem e viverão. Um papel 

que cabe aos cursos de formação e educadores e docentes (Arroyo, 2013, 

p. 110). 

 

A BNCC reitera a necessidade de formação dos docentes para que os 

objetivos propostos no documento sejam efetivamente alcançados: 

 

A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da 

formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC. A 

ação nacional será crucial nessa iniciativa, já que se trata da esfera que 

responde pela regulação do ensino superior, nível no qual se prepara 

grande parte desses profissionais. Diante das evidências sobre a relevância 

dos professores e demais membros da equipe escolar para o sucesso dos 

alunos, essa é uma ação fundamental para a implementação eficaz da 

BNCC (Brasil, 2017, p. 23). 

 

Além disso, projetos e vistas técnicas guiadas pelos professores, por 

meio de seus componentes curriculares, práticos ou teóricos, colocam os estudantes 

em contato direto com essa realidade que ora se assemelha a dele, ora o tira da 

zona de conforto, convidando-o ao amadurecimento, por meio do diálogo para 

mediar conflitos, da aprendizagem do ouvir, da aceitação do acaso, da tomada de 

decisões, do trabalho em grupo, das competências emocionais para enfrentar o 

novo, o inesperado, e por vezes, o desconfortável, atitudes essenciais na 

contemporaneidade, para a vida em sociedade e para a busca de soluções dos 

objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela ONU.   

 

4.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

No subitem, é apresentado o perfil socioeconômico dos participantes 

da pesquisa desenvolvida em uma sala de 2º ano Ensino Médio Novotec Marketing 
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da Etec Dr. Júlio Cardoso, na cidade de Franca, SP. A escolha se deu porque além 

de ser o curso de maior demanda no Vestibulinho da escola, campo de pesquisa, 

nos anos de 2022 e 2023, os professores das disciplinas de Educação Física, 

Língua Portuguesa e Língua Inglesa dessa série aceitaram participar do projeto aqui 

apresentado. Ademais, não foi selecionado o 1º ano porque é o ano de ingresso dos 

estudantes na escola e não estavam acostumados ao processo ainda, bem como 

não se selecionou o 3º ano, pois estão em fase de encerramento de outras 

atividades. Contudo, o projeto é possivelmente aplicável a qualquer série. Acresce-

se que os alunos participantes do projeto são considerados, quanto ao seu grau de 

alfabetismo de acordo com os níveis estabelecidos pelo INAF, proficientes, pois são 

capazes de elaborar textos de maior complexidade a partir de elementos de um 

contexto e conseguem solucionar situações-problema que envolvam diversas etapas 

de planejamento e contextos diversos. 

A fim de delinear o perfil, foi elaborado um questionário por meio do 

Google Forms (ver Apêndice A), composto por dez questões, sendo oito fechadas e 

duas abertas, cujos resultados são apresentados, a seguir. Salienta-se que a última 

questão, da modalidade aberta será empregada como resultado nas análises dos 

projetos de documentários. O questionário foi aplicado aos participantes no dia 12 

de março de 2024, e respondido de maneira anônima9. A execução do questionário 

se deu em data e ano posteriores ao do projeto, pois sua realização foi uma 

sugestão dos membros da banca de qualificação, a qual ocorreu em fevereiro de 

2024.  

Ao todo, 36 estudantes, 28 meninas e 8 meninos, participaram da 

pesquisa. Desses, 35 responderam, voluntaria e anonimamente, ao questionário 

socioeconômico, sendo 33 com idade de 16 anos e 2, 17 anos de idade, na ocasião, 

em 2023. Com relação à empregabilidade, constatou-se que 24 estudantes 

trabalhavam e 11 apenas estudavam, mostrando que em torno de 69% do público-

alvo participante da pesquisa precisa conciliar estudo com trabalho.  

                                                 
9
 O Comitê de Ética foi consultado acerca da necessidade de análise e aprovação de Termos 

de Assentimento para a participação na pesquisa. Foi esclarecido que não havia a exigência por 
parte dos responsáveis pelos adolescentes, apenas o termo de autorização da escola onde o projeto 
foi aplicado, assentindo a realização da pesquisa cujo nome até então era “PEDAGOGIA DO 
DESIGN E LETRAMENTOS NO ENSINO INTERDISCIPLINAR TÉCNICO: o Novotec e a as 
possibilidades de aprendizagens em contexto do desenvolvimento social.” Esse documento encontra-
se nomeado como Apêndice B. Após a qualificação, houve alteração do nome da pesquisa como 
sugerido pela banca. 
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  A Figura 5 e a Figura 6 mostram o grau de escolaridade dos pais ou 

responsáveis. Os resultados mostram que, aproximadamente, 83% dos pais ou 

responsáveis não possuem ensino superior completo e, aproximadamente, 71% das 

mães ou responsáveis não possuem ensino superior completo. No caso dos pais, 

60% não chegaram a completar o ensino médio. 

Acerca da renda familiar, somada todas as rendas dos moradores da 

casa, tem-se a seguinte distribuição:  

 

Figura 5 - Grau de escolaridade da mãe ou responsável. 

 
Fonte: a autora, a partir de pesquisa de campo, realizada em 2024. 

 

Figura 6 - Grau de escolaridade do pai ou responsável. 

 
Fonte: a autora, a partir de pesquisa de campo, realizada em 2024. 

 

Figura 7 - Renda mensal da família (somando-se todas as fontes). 
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Fonte: a autora, a partir de pesquisa de campo, realizada em 2024. 

 

Ao que parece, há uma relação entre grau de escolaridade e valor da 

renda familiar, pois os pais que nunca estudaram possuem renda de 1 a 3 salários 

mínimos, enquanto a soma da renda familiar do pai com pós-graduação é de 9 a 12 

salários.  

Sobre moradia, 26 estudantes declararam morar em casa própria, 

totalizando 74,3% do total. Dentre aqueles que não habitam em casa própria, 5 

disseram morar em casa alugada e 4 afirmaram morar em casa financiada. Com 

relação à quantidade de pessoas morando na mesma casa, nenhum dos 

entrevistados declarou morar sozinho, 19 disseram morar com até 3 pessoas em 

casa e 16 deles dividem a casa com 4 a 7 pessoas. 

 

Figura 8 - Tipo de moradia na qual reside o entrevistado. 
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Fonte: a autora, a partir de pesquisa de campo, realizada em 2024. 

 

Além disso, como mostra a Figura 9, há estudantes de todas as regiões 

da cidade de Franca. 

 

Figura 9 - Região da cidade de Franca em que moram. 

 
Fonte: a autora, a partir de pesquisa de campo, realizada em 2024. 

 

A escola Etec Dr. Júlio Cardoso está localizada na região Central da 

cidade e, como demonstrado, na Figura 9, atende a estudantes de todas as regiões 

da cidade de Franca e, em escala menor, também de cidades vizinhas.   

Também foi perguntado aos respondentes “Por que você resolveu 

cursar o Ensino Médio na modalidade Técnico?” e dos 35 resultados obtidos, 

classificaram-se as respostas em três vertentes: Resposta generalista (que se volta, 
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principalmente, para as escolhas pessoais), Resposta voltada ao Ensino Superior e 

Resposta voltada ao mercado de trabalho. O resultado foi: 4 respostas voltadas para 

o ensino superior, 14 respostas generalistas e 17 voltadas para o mercado de 

trabalho. Houve, nas respostas dos estudantes, o predomínio de justificativa para o 

ingresso no curso técnico integrado ao médio devido à preocupação profissional, ou 

seja, a sua inserção no mercado de trabalho. O Quadro seguinte apresenta os 

argumentos das respostas dos estudantes:  

 

Quadro 5 - Tipos de respostas dos estudantes à pergunta sobre o porquê da 
escolha por um curso técnico integrado ao médio.  

Respostas  
Generalistas 

 

Respostas voltadas ao 
mercado de trabalho 

Respostas voltadas para o 
ensino superior 

“Porque acredito que me 
abrirá muitas portas e me 
trará mais oportunidades.”  

“Eu decidi cursar o ensino 
médio com técnico para ter 
um diploma a mais, podendo 
assim ter maior facilidade de 
me inserir no mercado de 
trabalho.” 

“Decidi ingressar no ensino 
médio integrado, pois isso me 
auxiliará a entrar em uma boa 
faculdade no curso que 
desejo.” 

“Eu resolvi cursar o ensino 
médio na modalidade técnico 
em marketing, pois foi um 
curso que eu achei muito 
interessante e que acabou 
crescendo junto com a 
tecnologia e será algo que no 
futuro será muito utilizado e 
eu achei superinteressante 
que ganhamos o diploma no 
final do curso.” 

“Decidi cursar o Ensino 
Médio integrado ao curso 
Técnico porque é um meio 
que prepara os alunos para o 
mercado de trabalho. Além 
disso, adquirimos experiência 
prática desde cedo.” 

“Tomei a decisão por achar 
bem amplo e interessante 
esse técnico, além de 
futuramente pretender fazer 
uma faculdade nessa área! 
Se tratando de um curso 
ótimo, e por bater com meus 
horários.” 

“Porque queria muito fazer 
um curso técnico, e acho que 
isso vai agregar muito tanto 
na minha vida profissional, 
quanto na pessoal.” 

“Eu decidi cursar o ensino 
técnico, pois eu já saio direto 
para o mercado de trabalho, 
e curso o ensino médio com 
o marketing, são 2 em 1.” 

“Para ter uma base na área 
que quero cursar 
futuramente.” 

“Resolvi cursar o Ensino 
Médio com Habilitação 
Técnico em Marketing, pois 
acredito que é uma boa 
oportunidade para adquirir 
conhecimento e também para 
colocar em meu currículo. 
Além disso, independente da 
carreira que eu escolher, 
tenho certeza que utilizarei o 
Marketing, pois ele está 
presente em tudo.” 

“Pois gosto muito de me 
comunicar então decidi fazer 
marketing com o intuito de 
aprimorar a minha 
comunicação com o cliente.” 

“Tive em mente a 
oportunidade que o curso 
poderia me garantir 
futuramente e o quão 
importante isso seria, com 
isso levei em consideração 
também a área que me 
interessava e até hoje sei que 
futuramente essa seria uma 
opção também.” 

Fonte: elaborado pela autora, a partir de pesquisa de campo, realizada em 2024 – grifos nossos. 

 

Dessa forma, é possível observar um alinhamento entre as 

expectativas dos estudantes e os objetivos definidos pelo Regimento Comum das 
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Etecs, pelo Currículo Paulista e pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que propõe na 

Lei 13.415/2017 o Itinerário Formativo V – formação técnica e profissional. De 

acordo com essas legislações, tratadas no item 4.2.2 da presente pesquisa, a 

finalidade do ensino profissionalizante é direcionar o estudante para que ele se torne 

cidadão e para seu ingresso no mercado de trabalho, assim as respostas dos 

estudantes, ao que parece, vão ao encontro desses objetivos, pois afirmam que um 

curso técnico integrado ao médio estreita relação seja com mais conhecimentos e 

oportunidades de futuro e crescimento pessoal, seja com mais oportunidades para o 

mercado de trabalho ou com a possibilidade de cursar o Ensino superior na área.  

 

4.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS, COMPOSIÇÃO DO CORPUS E 

CRONOGRAMA DE AÇÃO 

 

A pesquisadora foi professora dos estudantes no ano de 2023. Como 

tal, ouvia dos estudantes pesquisados e de outros acerca do distanciamento que há 

entre aquilo que é estudado em sala de aula e aquilo que se vê fora da escola, no 

“mundo real”. Ademais, há ainda, nas práticas pedagógicas escolares, uma raiz 

rígida sobre a construção do conhecimento, em que o professor é o detentor do 

saber e esse saber é apenas transmitido ao estudante. 

Assim, o Projeto “Esporte e sociedade”, realizado na Etec Dr. Júlio 

Cardoso, juntamente a 36 estudantes da 2ª série do ensino profissionalizante 

Novotec, em parceria entre os componentes curriculares de Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa e Educação Física nasceu, a partir da necessidade de aproximar os 

componentes curriculares da realidade do estudante, bem como prepará-los para as 

demandas profissionais da área de atuação técnica escolhida por eles, pois havia a 

verificação de que os estudantes não viam relação entre aquilo que era ensinado em 

sala de aula e o curso técnico, no caso do projeto do presente estudo, a turma do 2º 

Novotec Marketing, em diálogos entre professores e estudantes.  

Para iniciar as discussões, discutiu-se sobre o design disponível – 

documentário – e sua potencialidade como ferramenta de trabalho dos futuros 

profissionais em formação, dentro do Marketing, devido ao seu poder de propagação 

em redes de streaming10. 

                                                 
10

 O streaming compreende um fluxo de transmissão de dados, através da rede, que permite a 
emissão e a recepção simultâneas desses dados, sem que haja armazenamento de conteúdo na 
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Os professores dos referidos componentes curriculares reuniram-se 

para planejar o projeto, que se desenvolveu conforme cronograma de atividades 

seguintes:  

 

Quadro 6 - Cronograma das atividades por disciplina  

Atividade Execução 

Apresentação do documentário “Atleta A”. 
Todos os 2º anos reunidos no 
teatro da escola para assistir ao 
documentário 

Roda de conversa sobre o documentário com o 
professor de Educação Física. 
 

Aulas de Educação Física 

Apresentação, discussão, estrutura e elementos 
fundamentais do gênero documentário. 

Aulas de Língua Portuguesa 

Exemplos de casos de abusos psicológicos, de 
racismo e da luta das mulheres no esporte em 
países falantes de língua inglesa. 

Aulas de Língua Inglesa 

Orientação sobre as regras para a criação do 
documentário feito pelos estudantes (tempo mínimo, 
criação de link no Youtube, apresentação e sorteio 
dos temas, elementos obrigatórios na criação dos 
documentários). 

Feito conforme disponibilidade de 
horário das aulas – mas sempre 
reforçada pelos três professores 
envolvidos. 

Fonte: elaborado pela autora, 2024. 

 

As datas do cronograma de atividades seguiram a do calendário 

escolar da Etec Dr. Júlio Cardoso correspondente ao 4º bimestre.  

 

Quadro 7 - Cronograma das atividades por data – em 2023 

Atividade Data de execução 

Apresentação dos designs disponíveis. De 02/out até 13/out 

Elaboração dos documentários pelos 
estudantes. 

De 14/out até 14/nov 

                                                                                                                                                         
memória do computador do usuário. Exemplos de redes de streaming: Netflix, Spotify, YouTube, e 
Amazon Prime Video. (Canassa, 2020, p.4) 
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Avaliação dos documentários pelos professores 
das três disciplinas envolvidas – Língua 
Portuguesa, Língua Inglesa e Educação Física. 

De 15/nov até 17/nov 

Feedback dos professores para os estudantes 
sobre os documentários. 

De 21/nov até 24/nov 

Fonte: elaborado pela autora, 2024.  

 

Ao iniciar o projeto, a turma do 2º ano Novotec Marketing assistiu ao 

documentário Atleta A, acessível no streaming, sobre o histórico de abusos físicos e 

psicológicos de membros da instituição esportiva de ginástica norte-americana. 

Em outra etapa, essa turma de 2° ano do Ensino Médio Novotec 

Marketing, composta por 36 estudantes, foi dividida em 4 grupos de 7 e um grupo de 

8. O Quadro, a seguir, mostra a quantidade de meninos e meninas por grupo.  

 

Quadro 8 – Composição dos participantes dos grupos por sexo 

- Feminino Masculino 

GRUPO 1 7 1 

GRUPO 2 5 2 

GRUPO 3 5 2 

GRUPO 4 5 2 

GRUPO 5 6 1 

TOTAL 28 8 

Fonte: elaborado pela autora, 2024. 

 

Cada grupo pôde escolher seus colegas participantes desde que 

respeitassem o número de 4 grupos de 7 e 1 grupo de 8.  

Os estudantes desenvolveram um documentário em uma proposta 

entre Língua Portuguesa, Educação Física e Língua Inglesa com as temáticas da 

“Luta das mulheres no esporte”, dos “Abusos físicos e psicológicos no esporte” e do 

“Racismo no esporte”. Os temas foram sorteados entre os cinco grupos, dois foram 

repetidos e a pesquisadora atuou como professora de Língua Portuguesa, parceira 

de outros dois docentes. Os temas foram definidos pelos professores dos 

componentes envolvidos devido à pertinência de discussão dessas temáticas, tão 

atuais e que compõem problemas sociais que necessitam reflexão, além de serem 
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transversais. Ademais, compõem um universo conhecido dos estudantes, assuntos 

com os quais se identificam, facilitando o seu envolvimento no Projeto.  

Foi acordado com os estudantes que cada documentário produzido 

deveria possuir de 10 a 15 minutos, todos os estudantes deveriam participar da 

produção/edição, embora nem todos precisassem necessariamente aparecer no 

vídeo. Após o sorteio feito pelos professores, estabeleceram-se os seguintes temas 

para cada grupo, com seus respectivos tempo de cada documentário:  

Dos 5 grupos, 4 respeitaram o tempo estabelecido como critério.   

 
Quadro 9 - Tema e tempo por grupo 

 TEMA TEMPO 

Grupo 1 
Abusos físicos e psicológicos nos esportes 

 

10´30 

 

Grupo 2 
A luta das mulheres no esporte 

 

12´12 

 

Grupo 3 
Racismo no Esporte 

 

11´39 
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Grupo 4 
Racismo no esporte 

 

11´10 

 

 
Grupo 5 

 
A luta das mulheres no esporte 

16´29 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2024. 
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5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS PROJETOS  

 

Nesta seção, são apresentadas as quatro etapas da Pedagogia dos 

multiletramentos na vertente do Design – Prática Situada, Instrução Aberta, 

Enquadramento Crítico e Prática Transformada – e a forma por que foram 

desenvolvidas no projeto documentário “Esporte e sociedade”, aplicado em uma sala 

de 2º ano Novotec Marketing, da Etec Dr. Júlio Cardoso, em Franca.  

Embora todos os documentários criados tenham obtido bons resultados 

na avaliação feita pelos docentes ao final do projeto e do bimestre, para a presente 

análise, selecionou-se o documentário do grupo 1, intitulado pelo grupo de 

estudantes de “Por trás do esporte: o que você precisa saber”. A escolha se deu por 

ser o único documentário a abordar o tema “abusos físicos e psicológicos no 

esporte” e por ser, dentre os enfoques, o que apresenta discussões mais genéricas 

e possibilita verificar os aspectos mais sociais.  Enfatiza-se que o processo de 

ensino-aprendizagem que envolvia o projeto e o trabalho dos professores foi o 

mesmo para toda a sala, pois as aulas foram ministradas para os 36 participantes.  

 

5.1 A PRÁTICA SITUADA NOS PROJETOS 

 

A Prática Situada por si só não cria autonomia ao estudante, é 

necessário que as outras etapas, Instrução Aberta, Enquadramento Crítico e Prática 

Transformada, estejam correlacionados e comprometidas à construção crítica de 

conhecimento.  Esses componentes relacionados, de maneira complexa, não 

constituem uma hierarquia linear e tampouco oferecem um único caminho a seguir 

de começo, meio e fim. Dessa forma, essas etapas foram constantemente 

revisitadas durante o caminhar do Projeto. 

Na Pedagogia dos Multiletramentos, tem-se como ponto de partida, 

para a construção do conhecimento, o uso de recursos, ou seja, designs já 

disponíveis, a fim de que em um processo contínuo e ininterrupto de aprendizagem 

o estudante possa adquirir novos saberes e construir também a partir do que já 

sabe. É o processo sistemático de design – designing – redesigned, o qual gera 

aprendizagem e transformação. Esse processo, que também parte do universo 
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conhecido dos estudantes, é permeado pela presença das novas tecnologias digitais 

e multimodais, com as quais dialogam constantemente.  

Dessa forma, a Prática Situada é entendida como a etapa de 

contextualização da aprendizagem, a partir das vivências dos estudantes e de seu 

conhecimento de mundo, é o momento em que o envolvimento e o 

comprometimento do estudante com as propostas de construção de conhecimento 

tendem a aumentar, uma vez que o ponto de partida é um contexto autêntico e 

significativo para ele. À vista disso, foi apresentado, aos estudantes, o documentário 

Atleta A, cujo tema é a exposição dos abusos físicos e psicológicos sofridos pelas 

atletas da ginástica norte-americana. 

Na etapa da Prática Situada, os designs disponíveis são o início do 

aprendizado, para que posteriormente os estudantes avancem na criação de algo 

novo, de novos designs. No projeto, os designs disponíveis oferecidos partiram do 

uso das tecnologias digitais das quais os estudantes da faixa etária da pesquisa 

estão fortemente intrincados e de contextos e de práticas para inserir problemáticas 

da sociedade que necessitam de reflexão. Dessa forma, justifica-se a escolha dos 

temas retratados – abusos físicos e psicológicos no esporte, a luta das mulheres no 

esporte e o racismo no esporte –, pois são temais atuais e são Temas 

Contemporâneos Transversais11 tratados na BNCC. Ademais, a escolha do 

documentário como um design disponível se deu em função de aproximar os 

conteúdos dos componentes curriculares da base comum da área de atuação 

técnica escolhida, o marketing, por meio de um currículo integrador (Coll, 2007), 

bem como fazer com que os estudantes colocassem em prática o domínio das 

tecnologias digitais multimodais que consomem, mas pouco produzem, como o 

documentário.  

 

 

 

 

                                                 
11

 A BNCC recomenda incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas 

contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de 
forma transversal e integradora. Os temas devem ser incluídos no currículo como conteúdos a serem 
ministrados pelas diversas áreas de conhecimento, de forma transversal. Os Temas Contemporâneos 
Transversais, ou TCTs, estão dispostos em seis macroáreas temáticas: meio ambiente, economia, 
saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia (Brasil, 2019, p. 15).  
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5.2 INSTRUÇÃO ABERTA 

 

Como parte integrante do projeto, a Instrução Aberta abarcou as 

intervenções diretas dos professores que estruturaram as atividades de 

aprendizagem, assim como os esforços colaborativos entre professor e aluno, a fim 

de que tomassem consciência da tarefa e suas relações com outros aspectos do 

que está sendo aprendido (Cazden et al, 2021). Nesse sentido, os elementos do 

design, referência, diálogo, estrutura, situação e intenção, foram trabalhados, por 

meio de um processo metalinguístico e reflexivo sobre a própria atividade.  

Uma das intervenções foi a realização de uma roda de conversa com 

os alunos nas aulas de Educação Física sobre o Documentário Atleta A, bem como 

a apresentação do projeto e dos temas a serem sorteados entre os grupos. A 

escolha do bate-papo na aula de Educação Física se deu pela temática envolver 

esporte, e também pela boa abertura que o professor possui com os estudantes 

envolvidos, criando um ambiente propício para a participação e engajamento no 

projeto. Nesse momento, a proximidade do tema do documentário Atleta A, e dos 

outros temas propostos, com a realidade que circunda o estudante fortaleceu o 

vínculo para a participação no projeto e para a reflexão de como os temas estão 

situados e um contexto mais amplo de significação. Nota-se, portanto, a relevância 

do professor e do seu comprometimento para que projetos possam ser conduzidos e 

realizados.  

Simultaneamente, nas aulas de Língua Portuguesa, foram 

apresentados, aos alunos, as características, a estrutura e os elementos 

fundamentais do gênero documentário.  Para iniciar as discussões, a professora 

responsável organizou um mapa mental na lousa, com a participação dos alunos, a 

partir da seguinte pergunta: Levando em consideração o documentário assistido 

Atleta A e o conhecimento de mundo que vocês possuem sobre documentário, quais 

elementos, recursos, características são fundamentais e compõem esse gênero? A 

imagem, a seguir, mostra o resultado das respostas dos alunos: 
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Figura 10 – Resultado do mapa mental resultante das discussões feitas em sala de 
aula.  
 

 
Fonte: Foto do caderno de uma estudante participante do projeto, 2023. 

 

Os aspectos levantados pelos estudantes foram: argumentação, edição 

de imagens/vídeos, referência, entrevistas, entonação postura, roteiro, linguagem 

formal, trabalho em grupo, organização, pesquisa, cenário, comunicação, atualidade, 

fatos/acontecimentos, seleção de imagens, tecnologia e ferramenta de trabalho.  

Nota-se que os itens apontados pelos estudantes não abarcam somente aspectos 

linguísticos como linguagem formal, mas já demonstram o entendimento da 

concepção de multimodalidade, ao trazerem aspectos dos modos de significação 

visual (como por exemplo seleção e edição de imagens/vídeos), espacial (cenário), 

auditivo (entonação), gestual (postura)  e oral (entonação, linguagem formal). Dessa 

forma, verifica-se que os estudantes começaram a desenvolver uma metalinguagem, 

para descrever os elementos do design do texto multimodal, muito mais significativo 

na era das mídias digitais e para um curso técnico como o Novotec Marketing.   

Após a finalização do mapa mental, foram feitas discussões, nas aulas 

seguintes, em um total de cinco aulas, sobre os aspectos levantados por eles para 
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descrever e interpretar a forma, o conteúdo, a estrutura e a função desses 

elementos para a constituição de um documentário, demonstrando que há sempre 

uma intenção comunicativa nas escolhas feitas pelo interlocutor e de quem é seu 

público-alvo.  

Nas aulas de Língua Inglesa, durante o mesmo período, a professora 

responsável levantou, juntamente com a participação dos estudantes, exemplos de 

casos de abusos físicos e psicológicos, de racismo e da luta das mulheres no 

esporte em países falantes de língua inglesa, refletindo sobre questões como de que 

modo e por que acontecimentos como esses surgiram na história, de que forma as 

tecnologias digitais ajudaram ou atrapalharam para que fenômenos como esses 

acontecessem e como as pessoas têm interagido nas redes/mídias propagando ou 

combatendo os significados gerados a partir desses temas.  

Ressalta-se que os percursos estabelecidos pela Pedagogia dos 

Multiletramentos não é estanque ou unilateral, mas caminho de mão dupla e deve 

ser ajustado, revisitado constantemente.  

 

5.3 ENQUADRAMENTO CRÍTICO   

 

No enquadramento crítico, “os aprendizes podem obter a distância 

pessoal e teórica necessária do que aprenderam, criticá-la construtivamente, 

explicar sua localização cultural, estendê-la e aplicá-la de forma criativa e, 

eventualmente, inovar por conta própria, dentro de comunidades antigas e novas” 

(Cazden et al, 2021, p. 56). O estudante deve se dar conta de que as situações de 

aprendizagem dialogam e, de certa forma, espelham as práticas sociais nas quais 

eles estão inseridos. Dessa forma, foram desenvolvidos, pelos estudantes os cinco 

documentários.  

Para análise, está sendo utillizado o documentário desenvolvido pelo 

grupo 1, como já justificado no início desta seção.  

Entendido o documentário como uma prática multimodal, os 

estudantes, agora em um processo de designing, trouxeram na prática a valorização 

de elementos visuais e auditivos para compor significação. Para a abertura, o 

documentário analisado começa com uma sequência de imagens de poliesportivos 

do mundo, com boa estrutura física, e uma música instrumental acompanha as 

imagens que duram cerca de quatro segundos cada até subirem, uma a uma, as 
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letras que formam o título do documentário: “Por trás do esporte: o que você precisa 

saber”, como demonstrado na Figura 11: 

 

Figura 11 – Imagem inicial do documentário grupo 01 

 
Fonte: (youtube, 2023). 

 

  

O título elaborado pelos estudantes: “Por trás do esporte: o que você 

precisa saber”, também compõe significado, pois já demonstra que serão revelados 

os bastidores do esporte, algo que ninguém parece saber, mas que é necessário o 

conhecimento e a disseminação. Além disso, o uso de escolhas de imagens e de 

músicas e o domínio de edição de vídeo/imagens compõem habilidades necessárias 

ao profissional técnico em Marketing, capacitando-o na área técnica, mas também 

estreitando esse conteúdo com de outras disciplinas e temas para além da parte 

específica.   

Em seguida, uma estudante abre o documentário apresentando o 

tema. Nesse momento, vemos que ela precisa mostrar conduta e linguagem 

adequadas, para falar ao ser filmada, como postura corporal – por exemplo, olhar 

diretamente para a câmera e demonstrar segurança na fala - e, no que diz respeito à 

linguagem, mostrar domínio do conteúdo, e uso da norma culta padrão. Assim como 

ela, os demais estudantes demonstram na prática, em sua maioria, o entendimento 

de que não é somente o recurso da linguagem escrita/oral que produz sentido, mas 

as diversas modalidades comunicativas contribuem para a criação de semioses. 
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O primeiro item, abusos psicológicos, é apresentado em forma de um 

mapa mental feito pelo aplicativo Canvas e narrado por ela. O resultado final do 

mapa mental para explicação do tema é mostrado pela a Figura 12: 

 

Figura 12: Mapa mental apresentado no documentário do grupo 01 

 

Fonte: (Youtube, 2023). 

 

O desenvolvimento da aprendizagem de recursos de edição de 

imagens/vídeos/áudios realizado pelos estudantes nesse processo de designing 

promoveu autonomia para que o projeto fosse concluído. Somada à questão da 

tecnologia, os estudantes tiveram que elaborar um trabalho de pesquisa e 

investigação sobre o tema, apresentação de dados embasados em estudos para 

sustentar seus argumentos, além de uma consciência linguística sobre o uso da 

língua em contextos diversos, adequando a fala e a escrita à formalidade que o 

gênero documentário, neste caso, requeria.  

Na narração da explicação dada por uma das participantes do 

documentário analisado ao explicar a construção do mapa mental, ela afirma:  
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Nas vezes em que o medo fala mais alto são as vezes onde o desempenho 
cai e também consequentemente comete mais falhas. Falo por experiência 
própria, toda vez que tenho mais medo, mais eu erro, por exemplo, em 
apresentações, gravando vídeos e assim vai. 
 

Observa-se a relevância de ter trazido temas que, de alguma forma, 

dialogavam com os estudantes, pois ajudou no seu envolvimento com o projeto, na 

compreensão e desenvolvimento do próprio tema, que parte do conhecimento 

pessoal, prévio, de mundo do estudante, mas se ampliou no trabalho de pesquisa e 

investigação do assunto para a elaboração do documentário. Corroborando com a 

ideia, há um momento no documentário do grupo 1 em que, após a explicação 

teórica feita sobre abusos físicos e psicológicos, os estudantes apresentaram casos 

de jogadores nacionais e olímpicos do Brasil e dos Estados Unidos que sofreram 

esse tipo de violência, mas optaram também por trazer relatos de colegas da escola 

que jogam em times da cidade e que já passaram por situações de abusos físicos e 

psicológicos, mostrando que a pertinência do tema perpassou pelo universo do 

estudante, o qual ele conhecia e interessou-se para que este projeto fosse 

desenvolvido com maior participação e engajamento.  

Nesse processo de designing, o estudante, ao adquirir autonomia e 

criticidade, constata que também é responsável pela transformação do seu entorno, 

atuando em seu contexto. Nessa medida, os estudantes conscientes de sua 

participação no mundo como agentes, mostram, ao final do documentário, os canais 

de denúncia para casos de abusos físicos e psicológicos na área esportiva, uma 

forma de atuação propagando informações para que a sociedade possa intervir no 

mundo de forma a melhorá-lo.   
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Figura 13: Imagem do documentário do grupo 01  

 
Fonte: (Youtube, 2023). 

 

A consciência social resultante da análise crítica conduz à Prática 

Transformada, na qual se reconhece que os conhecimentos e a consciência são 

produtos sociais integrados.  

 

5.4 A PRÁTICA TRANSFORMADA  

 

Na prática transformada, o redesigned, ou seja, os novos sentidos 

criados pelos estudantes, a partir do design disponível no ambiente escolar 

controlado, serão agora, na sociedade, novos designs, que servirão, posteriormente, 

para processos contínuos de produção e ressignificação em novos contextos.  

A partir disso, espera-se que os estudantes sejam designs sociais, pois 

novas habilidades e consciência foram desenvolvidas.  

Como forma de avaliar o processo do projeto, foi feita, juntamente à 

pesquisa socioeconômica, a seguinte pergunta aos participantes: Para você, quais 

foram as contribuições da elaboração do projeto documentário, realizado nas 

disciplinas de Educação Física, Língua Portuguesa e Língua Inglesa? De acordo 

com as respostas, as contribuições abarcaram quatro campos, em sua maioria: 

tecnológico, cultural, linguístico e socioemocional. São ilustradas 15 respostas 
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representativas do universo de 35 estudantes. Não são apresentadas todas as 

respostas porque são repetitivas.  

 

Quadro 10: Respostas da pesquisa sobre as contribuições do projeto  

 
Participante 1 

“O aprimoramento da fala de uma forma mais culta, o levantamento de 
dados de pesquisas, conhecer melhor a cultura do nosso país e de 
alguns outros, entender melhor como usar a tecnologia ao nosso favor.” 

 
 
 
 

Participante 2 

“Foi um projeto muito divertido de fazer, mas não foi nada fácil. Nós 
tivemos que aprender sobre a vida das mulheres no esporte, e 
aprendemos a ter que entrevistar as pessoas, assim desenvolvendo uma 
visão mais profissional. Também tive que lidar com a tecnologia que foi 
crucial para a edição do vídeo, pesquisa de dados e entre outras coisas. 
Acho que fazer esse documentário serviu de experiência para algo no 
futuro, já que tem relação com o Marketing e já que quero seguir nessa 
área, será muito útil o aprendizado.” 

 
 
 

Participante 3 

“No projeto documentário, foram desenvolvidas e trabalhadas várias 
habilidades, que acredito ser fundamental para qualquer pessoa, como o 
trabalho em equipe, a criatividade, o uso da tecnologia, e também o 
conhecimento aprofundado em temas tão importantes. O projeto 
documentário não trouxe apenas conhecimentos acadêmicos para os 
alunos, também contribuiu para que eles se tornem pessoas melhores e 
cidadãos mais conscientes.” 

 
Participante 4 

“As contribuições foram positivas, pois houve um bom trabalho em 
grupo, e de forma geral pode nos ajudar fora da escola porque nos 
estimulou a treinar as formas orais e tecnológicas.” 

 
 

Participante 5 

O documentário contribuiu para colocar em prática o trabalho em grupo 
e também para buscarmos conhecimentos em pesquisas relacionadas 
ao tema, o qual é um tema que deve ser tratado na nossa sociedade, 
contribuindo também com a busca por tecnologias e formas de edições 
diferentes para a montagem do documentário. 

 
Participante 6 

“Ele me proporcionou experiência prática e desenvolvimento de 
habilidades, ampliando o meu repertório profissional, na área na qual 
estou cursando (técnico em marketing), abrindo novas perspectivas e 
possibilidades no campo audiovisual.” 

 
 
 

Participante 7 

“O projeto foi uma experiência muito diferente, pois tivemos que lidar 
com diversas questões, como a disponibilidade de horários dos 
integrantes dos grupos, a preocupação com qualidade de áudio e vídeo, 
a edição de vídeo onde podemos aplicar nossos conhecimentos de 
marketing, a exploração do tema onde descobrimos diversas coisas que 
não sabíamos que aconteciam no esporte.” 

 
 

Participante 8 

“Foi uma oportunidade para pesquisar e conhecer mais sobre temas que 
são muito importantes e muitas vezes pouco falados. Foi desafiador, 
visto que o vídeo teria que ter um tempo específico, e era necessário 
trabalho em grupo, oralidade e edição de áudio e vídeo. Porém, foi um 
trabalho enriquecedor culturalmente e para crescimento pessoal 
também.” 

 
 
 

Participante 9 

“A proposta de realizar o documentário, foi muito desafiador, de modo 
geral, tanto na parte teórica de fazer pesquisas para a realização, quanto 
na prática de montar o documentário.  
Um ponto de grande relevância, foi no ato de utilizar a sua própria 
imagem na hora de compor o documento, onde foi necessário, um 
estudo maior, para que ficasse coerente com que estava sendo 
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proposto, as falas na norma culta, como você se apresentaria no vídeo, 
etc. No geral estes pontos tiveram muita importância para que o 
documentário "criasse vida", o que também adquirimos mais 
conhecimento compreendendo um pouco sobre o mundo do esporte.” 

 
 
 
 
 

Participante 10 

“Acredito que esse projeto foi esclarecedor tanto para quem o fez quanto 
para quem o assistiu, abrindo os nossos olhos para a sociedade atual, 
especificamente sobre o papel da mulher no esporte. Creio que vou levar 
esse conhecimento por toda a minha vida, buscando também passá-lo 
adiante para as pessoas. Acho de extrema importância o estudo de 
temas não convencionais como esse para nosso crescimento como 
pessoas e profissionais, foi um projeto que abriu nossas ideias para algo 
inovador e inclusivo. Também foi um projeto em que colocamos em 
prática o uso da internet e inovações a nosso favor o que nos possibilita 
abrir nossos olhos para o uso de ambos em outras áreas das nossas 
vidas e para encerrar contamos também com a prática da oratória, 
raciocínio e trabalho em equipe.” 

 
 
 

Participante 11 

“Além de ter me ajudado um pouco na vergonha em frente a câmera, o 
fato do documentário ter sido em grupo contribuiu para o fato de termos 
que ouvir opiniões diferentes das nossas e encontrarmos um meio 
termo, agradando e respeitando a todos. Outra coisa foi que, com o 
documentário, pude me conscientizar da realidade das mulheres no 
esporte, coisa que tinha pouca ciência até então.” 

 
 
 

Participante 12 

“O projeto documentário trouxe várias experiências novas como saber 
trabalhar com a disponibilidade de horário do grupo todo, como lidar na 
frente de uma câmera, ajudar na edição de um vídeo, algo que achei 
muito interessante e contribuiu para caso eu queria seguir na área de 
marketing. Além disso também adquiri vários conhecimentos durante o 
desenvolvimento do projeto e assistindo as apresentações dos outros 
grupos. Descobri coisas que nem imaginava que acontecerem dentro do 
mundo do esporte.” 

 
Participante 13 

“Aprender a lidar com tecnologia e edição de vídeos, a importância do 
tema retratado e aprender a lidar com prazos e trabalho em grupo.” 

 
Participante 14 

“Para mim, o documentário foi uma forma de interação entre os alunos, 
ajudou muito na comunicação e no desenvolvimento de vídeos, roteiros 
e pesquisas. Eu gostei bastante.” 

 
 

Participante 15 

“Aprendi a mexer na tecnologia. Foi desafiador fala na frente da câmera, 
pois tenho muita dificuldade, sempre fico muito nervosa. Desenvolvi o 
trabalho em equipe, cada um tem uma opinião e um modo de pensar, 
assim juntos entramos em acordo para ficar da melhor forma possível.” 

(Fonte: elaborado pela autora, 2024, grifo nosso). 

 

As respostas mostradas, no quadro, evidenciam que os estudantes 

vivenciaram uma experiência positiva e enriquecedora, pois durante e após o 

desenvolvimento do projeto puderam refletir sobre os elementos do design 

apresentados para eles, a partir de um design disponível e de um currículo 

integrador, que possibilitaram a construção de conhecimento, de novos designs de 

maneira coletiva e integradora. Em um curso técnico de Marketing integrado ao 

médio elementos como tecnologias digitais, trabalho em grupo, oratória, diversidade 

cultural e linguística, que abarcam a multimodalidade, são fundamentais para que, 
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fora do universo escolar continue desempenhando papel de agente transformador, 

de designers.  

Ademais, as habilidades desenvolvidas no projeto vão ao encontro das 

competências gerais da educação básica propostas pela BNCC.  

O Quadro, a seguir, ratifica que o projeto está alinhado com a BNCC, 

de modo a promover a formação completa do estudante:  

 

Quadro 11: Possíveis construções de competências da BNCC com práticas de 
multiletramentos 

 
COMPETÊNCIA 

 
RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS 

 

Competência 2- Exercitar a 
curiosidade intelectual e 
recorrer à abordagem própria 
das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a 
análise crítica, a imaginação e a 
criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar 
hipóteses, formular e resolver 
problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com 
base nos conhecimentos das 
diferentes áreas. 
 

Resposta 1 -“Acredito que referente a educação física, ao 
desenvolver a pesquisa e elaboração do texto, vimos que o 
racismo se manifesta de forma explicita entre as torcidas e que 
na maioria das vezes as pessoas podem se tornar agressivas 
quando o assunto é esporte. Já a Língua Portuguesa foi 
importante para uma boa elaboração do texto e transmissão das 
ideias e informações que queríamos passar, tornando o assunto 
mais simples para a interpretação e entendimento para o público. 
A Língua Inglesa foi fundamental para intendermos palavras e 
expressões em inglês que muita das vezes é usada de forma 
errada ou maliciosa ao se referir a alguém.” 
Resposta 2 – Adquirimos conhecimento ao estudarmos o tema 
que escolhemos, aprofundarmos o nosso português e nosso 
conhecimento sobre como desenvolver e o que se tratava de um 
documentário, além de termos que realizar diversas pesquisas 
adquirindo mais conhecimento! 

 Competência 4- Utilizar 
diferentes linguagens – verbal 
(oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem 
como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática 
e científica, para se expressar e 
partilhar informações, 
experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes 
contextos e produzir sentidos 
que levem ao entendimento 
mútuo. 
 

“O aprimoramento da fala de uma forma mais culta, o 
levantamento de dados de pesquisas, conhecer melhor a cultura 
do nosso país e de alguns outros, entender melhor como usar a 
tecnologia ao nosso favor.” 
“As contribuições foram positivas pois houve um bom trabalho em 
grupo, e de forma geral pode nos ajudar fora da escola porque 
nós estimulou a treinar a forma oral e tecnológicas.” 

Competência 5- Compreender, 
utilizar e criar tecnologias 
digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética 
nas diversas práticas sociais 
(incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e 
disseminar informações, 
produzir conhecimentos, 
resolver problemas e exercer 

“Aprender a lidar com tecnologia e edição de vídeos, a 
importância do tema retratado e aprender a lidar com prazos e 
trabalho em grupo.” 
 
“A tecnologia foi de estrema ajuda nas pesquisas e nas edições 
de vídeos, aprendi varias coisas realizando ele.” 
 
“O projeto contribui para aprender a editar vídeos, como lidar com 
a câmera, e também a trabalhar em grupo de forma eficaz.” 
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protagonismo e autoria na vida 
pessoal e coletiva. 
 

Competência 7- Argumentar 
com base em fatos, dados e 
informações confiáveis, para 
formular, negociar e defender 
ideias, pontos de vista e 
decisões comuns que respeitem 
e promovam os direitos 
humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, 
regional e global, com 
posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si 
mesmo, dos outros e do 
planeta. 
 

“Outra coisa foi que, com o documentário, pude me conscientizar 
da realidade das mulheres no esporte, coisa que tinha pouca 
ciência até então.” 
 
“O aprimoramento da fala de uma forma mais culta, o 
levantamento de dados de pesquisas, conhecer melhor a cultura 
do nosso país e de alguns outros, entender melhor como usar a 
tecnologia ao nosso favor.” 
 
“Adquirimos conhecimento ao estudarmos o tema que 
escolhemos, aprofundarmos o nosso português e nosso 
conhecimento sobre como desenvolver e o que se tratava de um 
documentário, além de termos que realizar diversas pesquisas 
adquirindo mais conhecimento!” 

Competência 9- Exercitar a 
empatia, o diálogo, a resolução 
de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro 
e aos direitos humanos, com 
acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e 
potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer 
natureza. 
 

“Além de ter me ajudado um pouco na vergonha em frente a 
câmera, o fato do documentário ter sido em grupo contribuiu para 
o fato de termos que ouvir opiniões diferentes das nossas e 
encontrarmos um meio termo, agradando e respeitando a todos.” 
 
“(...) Foi desafiador, visto que o vídeo teria que ter um tempo 
específico, e era necessário trabalho em grupo, oralidade e 
edição de áudio e vídeo. Porém, foi um trabalho enriquecedor 
culturalmente e para crescimento pessoal também.” 
 
“(...) Além disso, documentário foi muito importante, pois 
trabalhamos em grupo (...) 
 
“A realização do documentário trouxe vários aprendizados que 
podem atribuir na minha vida futura, como aprendizado sobre 
trabalho íntegro em grupo (...)” 
 
“Desenvolvi o trabalho em equipe, cada um tem uma opinião e 
um modo de pensar, assim juntos entramos em acordo para ficar 
da melhor forma possível.” 
 

Competência 10 - Agir pessoal 
e coletivamente com 
autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando 
decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e 
solidários. 

“Trouxe união, todo projeto nos dá mais responsabilidade 
também” 
 
“O projeto documentário trouxe várias experiências novas como 
saber trabalhar com a disponibilidade de horário do grupo todo 
(...)” 
 
“Desenvolvi o trabalho em equipe, cada um tem uma opinião e 
um modo de pensar, assim juntos entramos em acordo para ficar 
da melhor forma possível.” 
 
“O projeto foi uma experiência muito diferente, pois tivemos que 
lidar com diversas questões, como a disponibilidade de horários 
dos integrantes dos grupos” 

(Fonte: elaborado pela autora, 2024). 

 

Dessa forma, o projeto “Esporte e sociedade” contribuiu para a 

formação contínua do estudante e para sua preparação para o mundo externo ao 



96 

 

escolar, seja para mercado de trabalho, seja para sua formação universitária, pois o 

relevante é formar cidadãos que tenham liberdade para suas escolhas, como 

defende Sen (2010).  

A Pedagogia dos Multiletramentos possibilitou enfatizar ao estudante a 

riqueza das práticas sociais no qual a linguagem escrita não é a única valorizada em 

um mundo de pluralidades e diversidades cada vez maiores, todos permeados pela 

tecnologia, a qual conecta o mundo.  Além da formação técnica, em que o processo 

de aprendizagem de edição de imagens/vídeos/áudios desenvolvidos pelos 

estudantes nesse processo de designing promoveu autonomia em certas mídias 

digitais, e do conhecimento teórico adquirido por meio da pesquisa e investigação de 

dados e fatos sobre os temas, houve o aprendizado de competências 

socioemocionais que possibilitam o crescimento e a contribuição do estudante em 

uma sociedade plural e diversa. O projeto visou à transformação dos estudantes, 

dando voz para que possam modificar a sua realidade e de sua comunidade, 

transformando-os em sujeito-homem, como defendia Freire (2016).  

O projeto desenvolvido foi também uma prática pedagógica pensada, 

planejada, executada e refletida constantemente para que o objetivo de formação 

integral do estudante fosse, ainda que inicialmente, alcançado, pois o educar e o 

construir são contínuos e não se findou na finalização do projeto. Acresce-se a isso, 

a relevância de um grupo de professores engajados e comprometidos com o 

trabalho de formação integral desses jovens, para que o desenvolvimento social e 

educacional possa ser uma realidade dentro da escola, mas principalmente quando 

o estudante se vê fora dela, com liberdade de escolhas e de oportunidades.  

 

5.5 PERCURSOS PARA UMA PEDAGOGIA DOS MULTILETRAMENTOS NO 

ENSINO TÉCNICO 

 

Nesta seção, é apresentada uma reflexão sistemática orientadora de 

práticas docentes, por meio de proposições resultantes da investigação 

anteriormente constituída. Trata-se de apontamentos de possibilidades de trilhas 

que podem ser percorridas quando do uso da Pedagogia do Multiletramentos, em 

situações semelhantes à apresentada aqui.  

A reflexão não é fechada em si mesma, é, portanto, um diálogo com o 

professor para que ele possa trabalhar em sala de aula com projetos articulados a 
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um currículo integrador e a abordagens multimodais. São processos que demandam 

constante reflexão e reorientação do docente, adequando-os ao seu contexto de 

atuação, disponibilidade de recursos – materiais e humanos.  

 

Quadro 12 - Proposta de uma prática de multiletramentos em uma sala de ensino  
                     técnico integrado ao médio – Face a uma temática  

PRÁTICA SITUADA 
 

 Escolha de temas a serem 
trabalhados, a partir do 
conhecimento de mundo do 
estudante. 
 

 Avaliação diagnóstica: levantamento 
do conhecimento prévio do 
estudante. 
 

 Uso da tecnologia que permeia a 
realidade do estudante: escolha de 
um design disponível que dialogue 
com a área de atuação profissional 
escolhida no curso técnico para 
posterior criação de novos designs 
pelos estudantes. 
 

 Escolhas das competências a serem 
desenvolvidas durante o projeto, 
especialmente quanto a 
conhecimentos (por exemplo, 
gêneros discursivos que permitam a 
transposição para outros gêneros) e 
a habilidades (práticas, tecnológicas 
e questões socioemocionais). 

 

INSTRUÇÃO ABERTA 
 

 Aula expositiva: apresentação do 
projeto aos estudantes e orientações 
sobre normas e diretrizes da proposta. 
A proposta escrita do projeto deve ser 
detalhada e entregue por escrito. 
 

 Aula dialogada com os estudantes para 
a discussão e reflexão do tema do 
projeto.  

 

 Aula expositiva e dialogada: 
apresentação do design disponível, sua 
estrutura, características, elementos 
fundamentais do gênero escolhido, 
função social. 
 

 Aula dialogada: desenvolvimento de 
uma metalinguagem, para descrever os 
elementos do design do texto 
multimodal. 

 

 Aula dialogada: apresentação de 
pesquisa prévia elaborada pelo 
professor acerca de casos/situações da 
vida real que envolvam o tema do 
projeto. 

 

ENQUADRAMENTO CRÍTICO 
 

 Trabalho de pesquisa sobre o tema 
feito pelo estudante. Solicitar 
abordagem do assunto, a partir de 
diferentes perspectivas de áreas de 
conhecimento – buscar a 
multidisciplinaridade. 
 

 Desenvolvimento prático das 
habilidades multimodais: 
audiovisual, espacial, oralidade, 
postura corporal e dos elementos do 
design. 
 

 Aproximação entre a teoria e a 
prática de atuação profissional: 
designing. 

 

PRÁTICA TRANSFORMADA 
 

 A prática transformada envolve a 
atuação do estudante no mundo, 
externo à escola. Contudo, para a 
finalização do projeto, sugere-se um 
processo avaliativo do trabalho 
desenvolvido pelos estudantes. Para 
tanto, recomenda-se a retomada das 
competências previstas no início do 
projeto, a fim de analisar se foram 
desenvolvidas no re-design dos 
estudantes.  
 

 É recomendado um debate final para 
que sejam apresentados feedbacks de 
docente e estudantes. 

(Fonte: elaborado pela autora, 2024). 
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O Quadro 12 é um norte de possibilidade de ações a serem 

desenvolvidas, contudo, como propõe a Pedagogia dos Multiletramentos, não há 

uma hierarquia entre essas quatro etapas, que podem ser revisitadas sempre que se 

julgar necessário durante o desenvolvimento das atividades de um projeto. Ademais, 

para que a prática dos Multiletramentos possa ser desempenhada, é relevante a 

participação do professor para auxiliar o estudante, aumentando seu engajamento e 

comprometimento com as atividades a serem desenvolvidas. A Pedagogia dos 

Multiletramentos reconhece a diversidade cultural e tecnológica e propor atividades 

como essa do presente estudo que demandam competências para além da escrita, 

principalmente em um curso técnico, pode promover o desenvolvimento social ao 

preparar o estudante para ser indivíduo integral quando fora da escola, seja nas 

suas decisões pessoais, seja no seu comprometimento em exercer a plena 

cidadania, como Freire (1967; 2016) e Sen (2016) defendem.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao retomar o objetivo geral do estudo que é refletir sobre a construção 

do conhecimento, no ensino de língua portuguesa, na formação técnica, oferecida 

pelo Novotec, por meio da Pedagogia dos Multiletramentos, a fim de observar as 

possíveis repercussões para o desenvolvimento social, especialmente o 

educacional, é possível apresentar o que se segue.  

Com o avanço das tecnologias e com um mercado de trabalho cada 

vez mais exigente, são necessárias ferramentas para que os estudantes saiam do 

ensino médio técnico orientados do seu papel social e com responsabilidade para 

agir no mundo, de modo a melhorar sua comunidade e, por consequência, sua vida. 

Nesse sentido, o ensino técnico integrado ao médio Novotec torna-se uma proposta 

relevante de ensino, uma vez que sua matriz curricular propõe a formação de 

competências, alinhadas às da BNCC, que colocam o estudante à frente, pois a sua 

formação integral para o mundo do trabalho traz o desenvolvimento de saberes 

essenciais para o mundo contemporâneo, como o trabalho em grupo, a tomada de 

decisões, o domínio de tecnologias.  

A concepção de alfabetismo evoluiu à medida que as relações sociais 

e a tecnologia mudaram as práticas sociais. Dessa forma, o domínio apenas da 

escrita não é suficiente para as novas demandas comunicativas. A Pedagogia dos 

Multiletramentos abarca a diversidade cultural e também a diversidade de 

manifestações discursivas vigentes na atualidade para além da escrita e volta o seu 

olhar paras as semioses construídas, a partir dos elementos visual, sonoro, gestual, 

pois entende que é necessário preparar o estudante para além dos conhecimentos 

cognitivos, ou seja, é preciso prepará-lo para o mundo, cada vez mais complexo e 

interconectado, em questões cognitivas, mas também socioemocionais. 

Nos cursos técnicos, trabalhar a diversidade cultural e a 

multimodalidade para construção de uma prática multiletrada pode favorecer o 

amadurecimento do estudante, tanto para as questões do mundo do trabalho, 

quanto para a busca de soluções para os problemas sociais, o que pode 

proporcionar desenvolvimento social, a partir do fortalecimento de sua noção de 

cidadania. 
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Diante dos estudos acadêmicos e das respostas dos estudantes na 

pesquisa desenvolvida, pode-se olhar tanto para o ator social estudante quanto 

professor. Para a formação integral ser bem-sucedida, é necessária a participação 

do professor como agente motivador das competências, a fim de que aquilo que está 

na legislação seja efetivamente alcançado na prática, no dia a dia da sala de aula. 

Há de se entender que a sistematicidade trazida na proposta da formação técnica e 

profissional, enquanto itinerários formativos, tem uma coerência e uma lógica que, 

se bem aplicadas, podem apresentar resultados significativos de formação.  

Para o estudante, a construção de conhecimento envolve indivíduo, 

mundo, diferentes e novas áreas das ciências e suas transformações, em um globo 

conectado e de tecnologias inovadoras. Para essa construção, devem ser 

consideradas atividades multimodais, haja vista que o próprio mundo é plural, 

diversificado e o estudante tem contato com uma diversidade tecnológica e de 

relações sociais que não devem mais ser ignoradas dentro da escola.  

Assim, a Pedagogia dos Multiletramentos, na vertente do Design aliada 

a um currículo integrador podem promover ao estudante a circulação de práticas 

multiletradas, para que, desse modo, o conhecimento possa ser construído e 

ressignificado de forma a tornar esse estudante orientado de seu papel de cidadania 

dentro de sua comunidade, como defende Freire (1967,2016), além disso, pode 

gerar oportunidades, escolhas e liberdade no sentido defendido por Sen (2010). 

Também o interesse na própria formação faz sentido em frequentar os bancos 

escolares, porque estará alinhada às questões sociais com que o estudante convive 

cotidianamente. Uma escola destinada para a transformação da vida real. 

Cumpridos o objetivo geral e os específicos, trata-se aqui das 

hipóteses.  A hipótese 1) atividades escolares que contemplam produção de 

conhecimento por meio dos multiletramentos podem trazer aprendizagem 

significativa  pode ser confirmada pelo maior envolvimento dos estudantes nas 

atividades quando as práticas educativas partem das práticas sociais que dialogam 

com a realidade e o conhecimento prévio do estudante.  

A hipótese 2) atividades escolares que contemplam produção de 

conhecimento por meio dos multiletramentos podem viabilizar a politização de 

estudantes em culturas digitais, mais tecnológicas que atendem às demandas 

contemporâneas de aprendizagem, e podem promovem o diálogo escola e 
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sociedade e a hipótese 3) atividades escolares que contemplam produção de 

conhecimento, por meio dos multiletramentos podem proporcionar acesso de 

estudantes à diversidade de gêneros textuais e discursivos confirmam-se pois, 

embora os estudantes façam parte da era digital, muitas vezes a escola distancia-se 

desse universo e o estudante não têm oportunidade de aproximar-se de gêneros 

digitais que consomem, mas não produzem e que, contudo, compõem as práticas 

sociais e atendem às demandas sociais e de trabalho, como o documentário no 

curso de Novotec Marketing. Projetos como o “Esporte e sociedade” fortalecem o 

vínculo entre o estudante, a escola e a sociedade na medida em que há um 

alinhamento entre aquilo que é estudado na teoria e a prática que espera o 

estudante fora dos muros da escola.  

Também a hipótese 4) atividades escolares que contemplam produção 

de conhecimento, por meio dos multiletramentos devem promover a formação 

continuada de professores; pode ser confirmada pois, para que um projeto seja bem-

sucedido o professor deve engajar-se também, saindo do lugar-comum, buscando 

didáticas e práticas pedagógicas que dialoguem com a faixa etária e com a realidade 

dos estudantes. Além disso, ele também deve acompanhar as mudanças trazidas 

pelas tecnologias digitais, para que possa conduzir projetos que trabalhem com 

Multiletramentos e textos multimodais, como no projeto “Esporte e sociedade”.  

A hipótese 5) atividades escolares que contemplam produção de 

conhecimento, por meio dos multiletramentos podem oportunizar melhoria na 

qualidade de vida dos jovens estudantes confirma-se, pois, conforme próprio relato 

dos estudantes ao final das atividades, o projeto trouxe aprimoramento de 

competências que os colocarão em posição de escolha quando ao término do 

ensino médio –  já com o certificado de técnico em Marketing – ou seja, as 

competências que envolvem a leitura, a fala, o domínio corporal e o domínio de 

tecnologias, de edição de vídeos, além das habilidades de saber trabalhar em 

equipe, respeitar as diferenças, ouvir e ser ouvido foram desenvolvidas e darão aos 

estudantes mais ferramentas para lidar com o convívio em sociedade, seja no 

mercado de trabalho, seja em sua vida pessoal. 

Enfim, as contribuições sociais que podem ser observadas no 

cumprimento da proposta aqui trazidas podem se resumir a aspectos cognitivos e 

também sociais, pois além de se propor a construção de conhecimento crítico e 

reflexivo a partir da realidade do estudante e, de acordo com as novas demandas 
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tecnológicas que abrangem culturas diferentes e textos multimodais, o estudante 

também pode aprimorar aspectos socioemocionais relevantes no convívio social, 

que envolvam o trabalho em equipe e o respeito às diferenças. Dessa forma, a 

busca por uma educação de qualidade que esteja alinhada ao âmbito internacional 

pode ser realizado face às metas estabelecidas pelo ODS 4 Educação de qualidade, 

em que se busca ter oportunidades para a formação de cidadãos capazes de 

solucionar problemas pessoais e sociais.  

Embora o projeto objeto de estudo da presente pesquisa tenha trazido 

contribuições significativas, há desafios que precisam ser superados para que uma 

pedagogia dos multiletramentos seja implementada. Há a dificuldade de 

envolvimento de professores que aceitem sair da zona de conforto, para adentrar em 

um projeto multidisciplinar, que envolva múltiplas modalidades, tecnologia e 

sensibilidade para lidar com os aspectos socioemocionais. 

Simultaneamente, para os estudantes foi desafiador administrar e 

regular competências socioemocionais, pois tiveram dificuldades em trabalharem em 

grupo e em conciliar horários. Assim, em uma perspectiva futura, muitas outras 

pesquisas podem desdobrar-se a partir dessa que foi realizada e que podem 

contribuir para o desenvolvimento social.  
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APÊNDICE A  

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS FEITAS AOS ESTUDANTES  

 

1. Qual a sua idade? 

( ) 15 anos 

( ) 16 anos 

( ) 17 anos 

( ) 18 anos 

( ) mais de 18 anos  

 

2. Qual o grau de escolaridade da sua mãe ou responsável? (marque apenas uma 

resposta) 

( ) nunca estudou  

( ) fundamental I  

( ) fundamental II 

( ) ensino médio completo  

( ) ensino superior completo  

( ) pós-graduação 

 

3. Qual o grau de escolaridade do seu pai ou responsável? (marque apenas uma 

resposta) 

( ) nunca estudou 

( ) fundamental I 

( ) fundamental II 

( ) ensino médio completo 

( ) ensino superior completo  

( ) pós-graduação  

 

4. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, 

aproximadamente, a renda familiar mensal? (Marque apenas uma resposta) 

( ) até 1 salário mínimo 

( ) de 1 a 3 salários mínimos 
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( ) de 3 a 6 salários mínimos  

( ) de 6 a 9 salários mínimos  

( ) de 9 a 12 salários mínimos  

 

5. Quantas pessoas moram com você? (incluindo filhos, irmãos, parentes e amigos) 

(Marque apenas uma resposta) 

( ) moro sozinho 

( ) de 1 a 3 pessoas  

( ) de 4 a 7 pessoas  

( ) de 7 a 10 pessoas  

( ) mais de 10 pessoas  

 

6. A casa onde você mora é? (Marque apenas uma resposta) 

( ) própria  

( ) alugada  

( ) financiada  

( ) cedida  

 

7. Você mora em qual região de Franca?  

 

8. Você trabalha?  

( ) sim  

( ) não  

 

9. Por que você resolveu cursar o Ensino Médio na modalidade Técnico? 

 

10. Para você, quais foram as contribuições da elaboração do projeto documentário, 

realizado nas disciplinas de Educação Física, Língua Portuguesa e Língua Inglesa?  
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Apêndice B 

 


