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Este trabajo reflexiona sabre Ia percepci6n de 
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des en que se busca que Ia unidad entre Ia 
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Los profesores concuerdan que e/ curso aporta 
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ABSTRACT: 

TEACHER FORMATION: PERCEPTION OVER 

THEORY AND PRACTICE 

This is a reflection over the perception of 
teachers finishing the Pedagogy course, in 
which constant unity activities between theory 
and practice is favoured. 

Teachers agree that the course contributes to 
the enrichment of pedagogical practice. 
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RESUMO: Este traba/ho tern par objetivo rejletir sabre teoria e pratica pedag6gica na percep(fiio 
de professores, conc/uintes do curso de Pedagogia, cuja metodo/ogia privi/egiou 
atividades em que a busca da unidade entre esses dais termos fosse constante. Os 
professores concordam que o curso trouxe contribui(foes va/iosas para a me/haria da 
pratica pedag6gica. 

Palavras chaves: pratica, forma~o docente, pedagogia, professores, teoria. 

1. INTRODUCAO 

P esquisas sobre formayao em serviyo ou continuada de professores tem analisado as 
dificuldades de mudanya de concepyao em educayao e do fazer pedag6gico. Nesse 
contexto, teoria e pnitica constitui uma questao hist6rica e desafiadora, uma vez que, 

durante decadas a formayao para o exercicio da profissao docente foi em blocos: formayao 
geral, formayao especifica e pnitica ao final do curso, com o estagio curricular supervisio
nado, dificultando a alianya necessaria. 

A formayao de professores prevista no Artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educayao Nacional N° 9.394/96, de modo a atender aos objetivos dos diferentes niveis e 
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modalidades de ensino e as caracteristicas de cada fase do desenvolvimento do educando, 
prevS a associ"''!io de teorias e praticas, a capacitayno em servi~o, o aproveitamento da 
form"''iio e experiSncias anteriores em instituiy6es de ensino e outras atividades, valorizando, 
portanto, a forroay!lo continuada. 

Os professores tern convivido nos diferentes momentos hist6ricos com novas 
abordagens em seu percurso de formay!lo, dimensionando formas diferentes de pensar e agir, 
instauradas organicamente em urn conhecimento formal e legal, fruto das politicas publicas 
em educayiio. 

Sabe-se que existem controversias e urna tensiio vislvel nas leituras dos programas de 
form"''iio, no que diz respeito a eficacia e efetividade, uma vez que a posslvel incoerSncia 
entre o vivenciado na form"''iio e a realidade profissional, resulta em frustra~iio, incertezas, 
inseguranya e medo, diante dos desafios propostos a esses profissionais. 

N esse contexto o movimento de formay!lo de professores como intelectoal, 
pesquisador e, ao mesmo tempo, pratico-reflexivo levanta o seguinte questionamento: Como 
contribuir para a formay!lo desse profissional, de modo a favorecer a mudanya de concepy!lo, 
a constro~iio de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades, de atitudes e, sobretudo, a 
compreensiio da indissociabilidade entre teoria e pratica? 

Este trabalbo de pesquisa nasce dessa preocupayiio e recorre a docentes para a 
interlocuy!lo sobre a questiio. Tern por objetivo discutir a percep~iio de professores de series 
iniciais do ensino fundamental sobre a unidade teoria e pratica, a partir de resultados de urna 
pesquisa realizada com 162 concluintes do curso de Pedagogia com dllf"''iiO de trSs anos, 
realizado de forma semi-presencia! no Centro de Ensino Unificado - UniCEUB, em parceria 
com a Secretaria de Educa~iio do DF, cuja metodologia privilegiou a convergSncia entre 
teoria e pratica. 

2. BASE TEORICA 

Para melhor compreender a unidade teoria e pratica, convc!m explicitar o sentido 
desses dois termos. De acordo com Ferreira (1975), a palavra teoria vern do grego theoria ou 
theorikOs para te6rico, que significa contemplar; conhecimento especulativo e ainda, con junto 
de principios fundamentais de urna arte ou de urna ciSncia, referindo-se as imensas e 
importantes constro~6es que os cientistas edificam sob o nome de teorias. Para este mesmo 
autor, o termo pratico tambem deriva do grego, praktikOs, e significa capaz de agir; expe
riente; tratando a pratica como o ato ou efeito de praticar; saber provindo da experiSncia; 
tecnica. Ambos os termos significam saber. Por urn !ado e urn saber pela inspirayiio ou 
descoberta e, por outro !ado, c! urn saber pela "''iiO do homem na sua vivSncia. 

Nesta conot"''iiO utilitllria, de solu~iio imediata de problemas, o homem com urn, na 
opiniiio de Vazquez (1977, p. 11): 

Considers a si mesmo como o verdadeiro homem pr8tico; e ele que vive e age prati
camente. Dentro de seu mundo as coisas nao apenas sao e existem em si, como tam
b6m sao e existem, principalmente, por sua significaC4o pr8tica, na medida em que 
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satisfazem necessidades imediatas de sua vida cotidiana [ ... ] o mundo prBtico -para 
a consciencia comum- e um mundo de coisas e significa~o em si. (V8zquez, 1977, 
p. 11) 
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Nao e raro ouvir a palavra pnixis em vez de pnitica, que se trata de uma concep9ao 
cultural marxista: [ ... ] para designar uma re1a9ao dialetica entre o hom em e a natureza, na 
qual o homem, ao transformar a natureza com seu trabalho, transforma a si mesmo (Japiassu 
& Marcondes, 1993, p. 199). 

Vazquez ( 1977) cementa sobre esta variante, dizendo que a pnixis e concebida como 
"a atividade humana transformadora da realidade naturale humana ". 

Se para Freire (1992), praxis significa reflexao e a9ao, para Veiga (2004) pratica 
pedag6gica e tambem pratica social, orientada por objetivos numa relR9ao dialetica com a 
teoria. 

Para esta autora (2004, p. 17): "A prtitica pedagogica e, na verdade, atividade teorico
prtitica [ ... ] ", que tern urn !ado ideal, te6rico, enquanto formula anseios, e outro !ado real, 
material, objetivo. Porem sao indissociaveis. Continuando, diz que: 

0 lado te6rico e representado por urn conjunto de idE!ias constituido pelas teorias 
pedag6gicas, sistematizado a partir da pr8tica realizada denlro das condi~es 
concretas de vida e de trabalho. [ ... ]. 0 lado objetivo da pratica pedag6gica e 
constituido pelo conjunto de meios, o modo pelo qual as teorias pedag6gicas sao 
colocadas em al'l!o palo professor. (Veiga, 2004, p. 17) 

Nesse sentido, esta autora considera como pratica pedag6gica repetitiva o rompirnen
to da unidade com a teoria, cuja postora do professor e o de mero executor de atividades 
medinicas e burocraticas, resultando em urn pedagogismo inoperante, que omite a finalidade 
s6cio-politica do trabalbo pedag6gico. Por outro !ado, na busca da supera9ao da pratica peda
g6gica repetitiva, encontra-se a pratica pedag6gica reflexiva, que fortalece "[ ... ] o vinculo da 
unicidade indissoluvel entre teoria-prtitica, entre finalidade e afiio, entre o saber e o fazer, 
entre concept;iio e execuflio- ou seja, entre o que o professor pensa e o que ele faz; [ ... ]". 
(Veiga, 2004, p. 21) 

Explicitando melhor o pensamento desta autora, ambas, tenria e pratica, mantem uma 
rela9Ao de reciprocidade e interdependSncia. A negR9aO disso gera distor9Bes, uma vez que 
uma nao subsiste sem a outra e, na medida em que se prioriza a teoria, a tendencia pode 
chegar a uma posi9ao de puro idealismo. Em contrapartida, ignorar a teoria favorece o ativis
mo e o praticismo utilitarista. 

Com essa compreensAo, a forma9Ao de professores na sociedade atual e as rela9Bes 
de trabalbo e sociais exigem dos profissionais a busca de novos conbecirnentos, o desenvol
virnento de novas habilidades e formas diferentes de trabalbar e interagir na sala de aula. 

Segundo Santome (2001 ), as sociedades complexas requerem novas aprendizagens e 
irnpoem mais e mais desafios para a educR9ao no Seculo XXI, quando o ensinar com quali
dade nAo e mais reproduzir informa96es ou repassar conteUdos curriculares, mas ensinar os 
educandos a aprender, a prepara-lo para se tornar pessoa critica, politizada e que seja incluida 
na sociedade nAo como mero figurante, mas como protagonista de sua propria hist6ria. E por 
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isso que nas duas Ultimas decadas a comunidade educacional tern debru9ado em estudos 
sobre a forma9Ao de professores sem ainda encontrar o caminho ideal. 

Nessa discussAo, SchOn (1995) reformula o conceito de 'profissional eficiente' com 
criticas a educa9iio meramente profissionalizante fundamentada no racionalismo tecnico. Este 
autor aponta para a compreensoo de uma epistemologia da priitica, isto e, reflexoo a partir da 
sua priitica pedag6gica, vislumbrando caminbos para modificii-la por meio de ~Bes proble
matizadoras, inferindo no9Bes sobre conhecimento na ~iio, reflexAo na e sobre a ~oo e 
reflexiio sobre a reflexoo na ayoo. 

A pesquisa e uma das vias de fonnayiio propostas por estes e outros autores. Freire 
(1999, p. 32), por exemplo, diz que: 

Nao h8 ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encon
tram urn no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, re-procurando. 
Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para 
constatar, constatando, intervenho, intervindo. Educe a me educo. Pesquiso para 
conhecer o que ainda nao conhet;e a comunica.r ou anunciar a novidade. 

A pesquisa colabora para aquecer o elo de liga9iio entre teoria e priitica. Desta forma 
a investig~Ao acurada e a descoberta pela pesquisa podem revelar conhecimentos sobre a 
priitica pedag6gica ate entiio, obscuros aos docentes. Niio ha como mergulhar na inercia 
intelectual e dizer que mantern rela9Bes estreitas com o ensino, este por sua vez apresentar
se-a fragmentado e descontextualizado envolvendo uma priitica repetitiva. 

A unicidade teoria e priitica sao pr6prias da postura cientifica, critica, investigativa, 
que parte do princlpio que o ensino de qualidade envolve reflexoo docente sobre a sua propria 
atividade, sem rejei9Ao do conhecimento sistematizado. Assim o educador pratico reflexivo 
constr6i a anlilise te6rica na propria priitica, entendendo que a articulayiio teoria e priitica 
preconizam uma dialetica, urn movimento de supera9iio da dicotomia. 

As vezes pensamos, equivocadamente, que a teoria e sempre a mesma, que a 
prBtica e sempre a mesma a que ambas desenvolvem-se autonomamente. Mas, sa 
pensarmos mais detidamente vamos conduir que, a um s6 tempo, teoria e pr&tica 
movem-se a transformam-se continuamente. [ ... ], uma vez que a teoria nao exclui a 
pr8tica e a pr8tica nao exclui a teoria na atividade social dos homens. (Rays, 1996, 
p. 36) 

Demo (1996), ao comentar que a educ~oo tern urn trajeto coincidente com o da 
pesquisa, ressalta que esta ultima busca, na priitica, a renova9Ao da teoria e, na teoria, a 
renov~iio da priitica. Dai por que ambas, teoria e priitica, entrelayam-se na reconstruyiio 
permanente do conhecimento. 

Dessa forma, no campo educacional os programas de forma9iio tentam responder a 
esses desafios apresentados pela realidade, por meio da articul~iio de conhecimentos te6rico
priiticos, de melhor compreensoo e organiza9Ao do trabalho docente e da necessidade de 
maior intera9Ao com os educandos. 

Se o professor tomar consciSncia desta contradiyoo fundamental ( esta dizendo uma 
coisa e fazendo outra), mesmo sendo dificil pelo fato de o educador estar envolvido por uma 
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sene de justificativas (mitos, ideologias) e por pressoes socuus (expectativas que siio 
projetadas sobre a escola e, portanto, sobre ele) conseguirii articular teoria e priitica. 

[ ... ] nao sendo neutras, a teoria e a pr8tica de uma forma de ensino articulam as 
finalidades individuais de educaySo do homem a urn modele de sociedade, por meio 
da atividade de quem ensina, de quem aprende, do como se ensina e dos meios 
utilizados, e contribuem para a manutencao-superac;ao da pr3tica social mais ampla. 
(Damis, 1996, p.10) 

E nesse sentido de superayno de dicotomias que este trabalbo procura discutir a 
percep9iio dos professores pesquisados, urna vez que muitos deles vivenciararn dois 
momentos na sua forma~o academica: urn de forma9Ao iuicial assentada em paradigmas 
lineares, curriculos fragmentados e disciplinas estanques no curso de Magisterio de uivel 
medio e outro momento de forma9Ao superior, que vivenciararn no Projeto Professor Nota 10, 
cuja metodologia buscou, durante todo o curso e em todas as atividades, a vincula9iio teoria e 
priitica, visando romper com a concep9iio de que teoria e priitica se articulam em momentos e 
locais determinados. 

3. A PESQUISA 

Partindo desses pressupostos, este trabalho recorre a dados de urna pesquisa em anda
mento no Grupo de Estudos: Cultura, Curriculo e Aprendizagem da Faculdade de CiSncias da 
Educa9iio do UuiCEUB com urna amostra de 162 professores, que concluiram o curso em 
agosto de 2005. Estes compoem o primeiro grupo de mais de dois mil participantes do curso 
de form39Ao, cujo ingresso ocorreu em tres momentos diferentes e a coleta de dados tambem 
estii ocorrendo em momentos determinados, sempre ao final do curso. 

Dai por que os dados analisados neste trabalho siio do primeiro grupo de concluintes 
cujo instrumento foi urn questioniirio com ques!Oes abertas e fechadas. A analise e, portanto, 
parcial e centra-se, basicamente, na leitura destes professores sobre a teoria e a priitica no 
contexto do curso de forma9iio em servi9o. 

A avalia9Ao dos itens da ques!Ao "C" toma como referSncia urna escala de trSs 
pontos: 1) "nio concordo", 2) "concordo em parte" e 3) "concordo plenamente" com o que 
expressa cada urn deles. 

4. ANALISE E DISCUSSAO DOS DADOS 

Nesta analise sAo considerados oito itens fechados da referida ques!Ao, relacionados 
os aspectos do curso sobre teoria e priitica na visiio dos professores que concluiram o curso de 
Pedagogia - F orma9no de Professores para as Series Iuiciais do Ensino Fundamental. Ao 
Iongo desta se9iio, esses professores siio identificados pela letra "P", seguida do m'unero do 
respectivo questioniirio. 

Dos 162 professores, mais de 71% concordam plenamente que o curso trouxe 
contribui96es valiosas para a melhoria da priitica pedag6gica, como mostram os seguintes 
depoimentos: 
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"A teoria nos mostrou o quanta a importante saber o que estamos fazendo e porque 
estamos fazendo, ou desenvolvendo determinado assunto•. (p. 23) 

"Antes do curse eu exercia a pr&tica sam a conhecimento da teoria, agora consigo 
fazer a articula~o entre a teoria a a prBtica, facilitando assim o meu trabalho e o 
aprendizado dos alunos". (p. 159) 

"Minha pr&tica pedag6gica mudou muito como curse: tenho mais seguran~". (p. 15) 

"Muitas foram as habilidades e atitudes adquiridas no decorrer do curse, desde a 
volta do prazer de ler, pesquisar [ ... ] No meu dia na sala de aula a questao da relat;ao 
teoria e prBtica muito acrescentou. Hoje percebo que as atividades que desenvolvo 
estao fundamentas em teorias que antes nao tinha conhecimento". (p. 123) 

Outro item corrobora esse dado, na medida em que 95% discordaram da afinnativa 
.. A minha prtitica pedag6gica continua do mesmo jeito porque o curso ndo trouxe 
contribuifiio alguma". A discordfulcia desta colocayno justifica o fato de 75,5% deles con
cordarem que depois do curso sentem "outro(a) professor( a)", com maior compreensll.o das 
coisas e da vida e com a visno mais integradora, cujos depoimentos, a seguir, reforyam estes 
dados, tambem em relayno a teoria e pnitica. 

•Minha vida profissional deu um giro de 90 graus. Aprendi muito a acreditar que 
posse ajudar, mudar muitas coisas na vida a na aprendizagem das aianc;as para 
melhor [ ... ] Foram tantas contribuic;Oes, mas vou citar algumas. Sinto-me segura, na 
pr8tica, principalmente na pr8tica com crianc;as de necessidades especiais. Hoje sei 
que sou capaz de atende.las". (p. 28) 

·Estou lando mais a procurando aprimorar minha pr&tica. atraves da teoria. [ ... ] 
Observar, refletir, agir e novamente refletir. Nao agir somente pelo impulso". (p. 4) 

•passei a entender, compreender e resolver situat;f)es ocorridas em sala de aula 
associando as teorias estudadas, desenvolvendo uma a~o educativa mais 
contextualizada e significativa". (p. 5) 

~Eu pesquiso mais, corro atr8s de informa¢es e conhecimentos que melhorem a 
minha pr8tica em sala de aula. Aprendi a voa.r nas asas do conhecimento". (p. 56) 

"Tomei-me mais crftica a reflexiva acerca. da minha pr&tica pedag6gica., visando 
contribuir como desenvolvimento integral de cada aluno individualmente". (p. 62) 

"Percebo que o mais importante foi a maturat;ao das minha reflexOes. Ao Iongo do 
tempo venho refletindo sobre novas formas de intervent;ao na aprendizagem dos 
meus alunos [ ... ] De forma geral, percebi que o curso deixou a desejar com rela~o 
as discussOes e produ9Ses mais academicas. Talvez pela dificuldade de alguns 
colegas em abstrair alguns conceitos. Porem, como jii coloquei, tomei-me uma 
profissional maio reflexiva". (p. 124) 

Apesar dessas reflexoes, 56% concordam em parte que ainda sentem dificuldades em 
buscar teorias para ajudar a resolver problemas que surgem no cotidiano da sala de aula e/ou 
da escola; 77% confiam em teorias para solucionar problemas de ensino-aprendizagem, assim 
como 76% acreditam que teorias ajudam ao professor resolver os problemas que enfrenta na 
rela9iio com seus alunos. Algumas falas ilustram estes resultados. 

"Hoje consigo relacionar a leona a pratica e isto ajuda no meu desempenho". (p. 97) 

·ouando me deparo com alguns problemas jii nao me desespero porque sei que e 
possivel pesquisar e encontrar algumas saidas". (p. 45) 

·ourante o curso, pude mudar muito a minha prilxis, pois aprendi muito, principal
mente com as pr8ticas sugeridas, embora algumas estivessem fora do programs 
curricular da escola". (p. I 9) 
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"Aprendi mais a conhecer meus alunos; pesquisar sempre para mel haria das aulas". 
(p. 21) 

"A buses pela teoria foi marcante em minha jomada. Comecei a compreender melhor 
o que se passava em minha sala. Hoje vejo a sala de aula como urn laborat6rio. [ ... ] 
Hoje vislumbro e compreendo a necessidade de se tamar urn professor pesquisador, 
de buscar a forma gao continuada". (p. 117) 
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E importante ressaltar que, na 1eitura de 61% desses professores, a teoria esta inte
grada a prlttica no cotidiano da sala de aula, como mostram os seguintes depoimentos, 
relacionados a projetos desenvolvidos durante o Estagio Curricular Supervisionado: "E muito 
relevante perceber na prdtica a valida(:do da teoria, o que foi passive/ na forma(:iio 
continuada". (p. 7) 

"Quando existe teoria e uma coisa, mas quando voc! vl! acontecer na pr8tica, tude 
muda. ~ bastante significative vera teoria sa unir a pr8tica.". (p. 90) 

"0 professor deve adquirir o conhecimento porque s6 assim ir8 desenvolver bem sua 
pratica pedag6gica. As duas caminham juntas". (p. 39) 

"0 Estagio Curricular Supervisionado promoveu uma oportunidade de associar teoria 
e pr8tica, atraves do desenvolvimento de um projeto especifico. Tive que usar con
ceitos estudados na Metodologia de Projetos e integrar com os da Literatura lnfanto
Juvenil, Educat;ao a Movimento, Psicologia da Aprendizagem entre outros". (p. 142) 

"A mudan~ veio a partir do memento em que tive que estar relacionando teoria e 
pr&tica a poder assim estar refletindo sobre como au estava trabalhando a o que 
precisaria ser mudado". (p. 76) 

Nessa mesma linha de racioclnio, 74% concordam plenamente que o curso os prepa
rou, pois sabem que siio capazes de se transformar continuamente e de ajudar seus alunos 
neste processo de transform119iio para a autonomia. 

"Estou atenta a todos os conteUdos curriculares. Sempre pesquisando e melhorando 
a pratica (agaor. (p. 74) 

"Aprendi a ser mais reflexiva na pratica pedag6gica". (p. 125) 

"Posse mesclar teoria e pr&tica a lidar com mais seguran~a com o meu aluno, 
fazendo com que o mesmo se sinta seguro e construa sua prOpria aprendizagem. [ ... ] 
Seguran~ no fazer pedag6gico; liga~o constante entre a teoria e a pr8tica". (p. 90) 

"Mudou toda minha visAo em minha docAncia em relat;ao a pr&tica pedag6gica". 
(p. 127) 

Indagados sabre mudangas relevantes que ocorreram em si, na prlttica pedag6gica 
e/ou na trajet6ria profissional, responderam: 

"Passei a entender, compreender e resolver situac;oes ocorridas em sala de aula, 
associando as teorias estudadas, desenvolvendo uma a~o educativa mais contex
tualizada a significativa". (p. 5) 

"Atraves do projeto socio-educativo realizado no Estagio Curricular Supervisionado 
pude trabalhar em outra realidade (creche) diferente da minha a coloquei em pr&tica 
muitas coisas que aprendi, principalmente tomando minhas aulas mais IUdicas e 
din8micas, o que eu encontrava muita dificuldade antes do curse". (p. 120) 

Ainda com referencia a mudan9" percebida, hii outras rel1196es, que mostram a 
transformagiio na ali tude e na prlttica desses professores: 
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•A partir dos estudos realizados consegui aperfei~oar a minha pr8tica pedag6gica. 
Passei a considerar mais as teorias e buscar relacion8-las com as atividades que 
tenho desenvolvido" (p. 30). 

•Antes do curse eu exercia a pr&tica sam o conhecimento da teoria, agora consigo 
fazer a articula~o entre a teoria e a priltica, facilitando assim o meu trabalho e o 
aprendizado dos alunos". (p. 154) 

·Estou lando mais a procurando aprimorar minha pr&tica. atraves da teoria. [ ... ] 
Observar, refletir, agir e novamente refletir. Nao agir somente pelo impulso". (p. 4) 

Esta visno da ''praxis", que vern da teoria pedag6gica hist6rico-critica, de origem 
marxista na opinino de Vazquez (1977) e Freire (1992) significa atividade humana transfor
madora da realidade. Essa transformayno imp1ica reflexno e ayno, numa perspectiva dialetica, 
que pode ser entre teoria e pnitica, entre o homem e a natureza (Japiassu e Marcondes, 1993) 
ou mais especificarnente vo1tando-se para os sujeitos desta pesquisa, entre o aluno e o 
professor que, ao ajudA-1o a se transformar, transforma a si mesmo, na interavno pedag6gica. 

5. CONSIDERACOES FINAlS 

Conc1uindo, pode-se dizer que este traballio sobre teoria e pnitica apresenta urna 
an3lise parcial da percepyno dos professores pesquisados. Porem, foi possivel sintetizar aqui 
uma arnostra de seus sentimentos e suas opini~es acerca dessa quesffio !no diflcil na formayno 
e no exercicio da profissno docente. A grande maioria deles, senno todos considerarn que o 
curso de Pedagogia concluido foi urn achado, com contribuiv~es valiosas para sua formayno 
profissiona~ porque favoreceu a mudanva de concepyno, a forma de gerenciar o traballio 
pedag6gico para facilitar e democratizar a construyAo de conhecimento, o desenvolvimento 
de habilidades, de atitudes e, sobretudo, a compreensno da indissociabilidade entre teoria e 
pnitica. Hoje, eles se sentem mellior preparados como profissionais reflexivos, como intelec
tuais e pesquisadores, com a auto-estima elevada, auto-confiantes no exercicio da priitica 
pedag6gica, atentos aos desafios da sociedade e a diversidade em sala de aula. 

Vale lembrar que o questiomirio foi respondido pelos interlocutores desta pesquisa ao 
fmal do ultimo semestre do prograrna de formayoo, em urn momento de grande tensAo devido 
a conclusiio do Estagio Curricular Supervisionado e da Monografia como traballio final de 
curso. Mesmo assim, eles consegnirarn registrar muitas contribuiv11es da formayoo para a 
mellioria da competencia docente, vivenciando essa interdependencia e indissociabilidade na 
sala de aula. 

Apesar dessas revelav~es, alguns ainda percebem essa vinculavAo como uma quesffio 
dificil, que requer exercicio e, para isso, a forma~io continuada na prOpria escola pode ser urn 
cam.inho, como diz uma professora: "Aformariio continuada tem que estar presente constan
temente na vida do professor; pois ajuda a modificar a rotina; niio deixar na repetiflio" 
(p. 8). E urn carninbo frutifero para a reflexno e ayoo, no sentido de aliar teoria e priitica, de 
modo que estas se reforcem e se renovem mutuamente na unidade, num movimento dialetico 
constante, em que professor e aluno tambem se unarn no traballio pedag6gico como agentes 
de transformayiio social. 
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