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RESUMEN: 

LA DIDACTICA EN LA FORMA CION DE 

EDUCADORES: RELACION PROFESOR-ALUMNO 

Este trabajo intenta comprender e/ pape/ de 
Ia didactica en Ia formaci6n del profesor de 
educaci6n btisica, a partir del ana/isis del 
hab/a del profesor y de Ia dinamica del aula 
en cursos de instutuciones privadas de educa
ci6n superior. Se percibe Ia necesidad de 
reorganizar e/ contenido de las disciplinas y 
repensar Ia formaci6n del profesor de didac
tica para trascender Ia dimension netamente 
tecnica que atenta contra Ia re/aci6n profesor
a/umno. 
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ABSTRACT: 

DIDACTICS IN TEACHERS' FORMATION: 

TEACHER-STUDENT RELATION 

This work searchs to understand the role of 
didactics in the formation of the basic educa
tion teacher, from the analysis of teachers' 
speech and the dynamics of the classroom, in 
high education courses in private institution. It 
is perceived the need to reorganize the content 
of these disciplines and rethink the formation 
of the didactics teacher, to exceed the dimen
sion technique, that attempts against the 
teacher-student relation. 
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0 presente traba/ho busca compreender o pape/ da Didatica na forma(fiio do professor 
para a educa(fiio btisica, a partir da analise da fa/a de professores e da diniimica de sa/as 
de aula em cursos de /icenciatura de uma institui(fiio privada de ensino superior. Percebe
se a necessidade de reestruturar o conteudo da disciplina e repensar a forma(fiio do 
professor de Didatica, no sentido de transcender a dimensiio puramente tecnica, atentando
se para a rela(fiio professor-a/uno. 

Palavras chaves: didatica, professor, aluno, aula, pedag6gica. 

APESQUISA 

Este estudo sobre a Didatica nos cursos de licenciatura objetiva compreender o papel 
dessa disciplina na formayao do professor. 0 interesse pela tematica surgiu no momento em 
que os componentes do Grupo de Pesquisa, como profissionais no ensino superior, percebe
ram a necessidade de compreender e analisar a pratica pedag6gica de professores que atuam 
na formayao docente de :futuros profissionais da educayao basica. 
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A pesquisa esta alicer9ada na abordagem qualitativa. Para a coleta de dados forarn 
utilizadas a entrevista semi-estruturada e a observayno. A entrevista possibilitou compreender 
o significado que as professoras atribuem ao seu processo didatico, bern como sua atua9iio no 
an:tbito da sala de aula. A observa9Ao ofereceu a importante vantagem do contato pessoal com 
a realidade da sala de aula e possibilitou captar elementos fundarnentais para a anlilise apre
sentada a seguir. 

As interlocutoras da pesquisa siio quatro professoras de Didlitica de uma instituiyno 
privada, com os segnintes perfis: duas encontram-se na faixa etaria entre 41 e 50 anos e duas, 
entre 51 e 60 anos. Duas sao de Minas Gerais, uma de Goias e a outra do Rio de Janeiro. 
Todas possuem, em media, experiencia de 15 anos de atua9iio efetiva no magisterio superior. 
Ha entre as professoras urn denominador comum: tres delas iniciaram a carreira docente na 
educa9iio basica e somente mais tarde ingressaram na institui9iio de ensino superior como 
professoras de Didlitica. Apenas uma iniciou a carreira docente no ensino superior sem ter 
vivenciado a escola basica. Todas siio pedagogas e duas tern Mestrado em Educayno. 

No primeiro momento desta pesquisa forarn analisados os Pianos de Ensino: o 
escrito, com o objetivo de compreender a proposta te6rico-metodol6gica apresentada por 
cada uma das docentes e o enfoque atribuido a Didlitica na forma9Ao do professor. Para 
analisar as informaylles captadas neste segnndo momento da pesquisa e imprescindlvel 
resgatar as conclusoes das anlilises dos Pianos de Ensino, buscando estabelecer uma relayno 
entre o escrito e o vivenciado. 

Os pianos de ensino apontam para uma perspectiva de form~iio que privilegia: 
a) visiio contextualizada e multidimensional do processo didlitico e a intersec9Ao entre o saber 
local e o universal; b) enfase nos princlpios: da complexidade do processo educative; 
globalidade e integra9Ao no tratamento do ensino; e valoriza9iio da pesquisa e da intera9Ao; 
c) preocupa9iio com o papel da Didlitica na fo~iio de profess ores, revisitando sua 
historicidade e as tendenciss pedag6gicas atuais; d) importancia da tematica sobre a re!ayno 
educa9iio-sociedade e o papel da escola e do professor na media9iio da aprendizagem do 
aluno; e) estudo das rela96es entre projeto pedag6gico da escola, planejarnento de ensino eo 
papel do professor; f) indlcio de uma metodologia participativa e o emprego de tecnologias 
da informa9iio e comunica9Ao; g) fortalecimento da concep9iio de avalia9Ao formativa, 
diagn6stica e continua; h) refor9o aos autores que pesquisarn a Didlitica. 

Essas constata96es serviram de base para a anlilise dos aspectos captados das falas, o 
dito e observados nas aulas, o vivenciado com o intuito de, a partir do confronto de dados 
melhor compreender os fundamentos da pcitica pedag6gica do professor de Didatica. 

ESCUTANDO AS PROFESSORAS 

A leitura dos dados possibilitou a organiza9iio das segnintes categorias: trajet6ria 
profissional; forma9Ao inicial e continuada; o papel da Didlitica e seus fundamentos na for
ma9iio de professores. A partir dessa leitura, foi posslvel uma aprox~iio com a trajet6ria 
de vida das professoras pesquisadas para chegar ao exercicio do magisterio; percep96es em 
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rela~io a formac;io; concepc;Oes de sociedade, educac;io e cidadania, tendo em vista que, as 
priiticas docentes sa:o influenciadas pe1o modo como o professor pensa e age nas diversas 
situa96es de vida pessoal e profissional. Conforme Novoa (1992) a forma9iio critico-reflexiva 
do professor implica a produ9iio da propria vida, da profissiio docente e da escola. E o 
desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional, respectivamente. 

As entrevistadas apresentam com clareza que a inten9iio de se dedicarem a doctlncia 
foi por "gostar de dar aula" (Regia); pelo interesse em ser "dona de escola" (Verfurica); 
"por vocar;lio", como explicita Rosa. A professora Jeane desde crianya contestava regras, ao 
afirmar: "Minha miie ensinava e eu prestava muita atenr;iio, mas eu fazia do meu jeito ". 

No inlcio de suas falas, foi posslvel verificar que o ingresso na carreira se deu por 
fatores econ6micos e pela influtlncia familiar, como confere Jeane: "Entiio, tudo comefou 
por causa da brincadeira .. , referindo-se as brincadeiras com outras crian~s, estimuladas 
pela miie. Outra influtlncia foi exercida por uma professora de Didiitica, conforme mostra seu 
depoimento: 

Quando eu cheguei no 1° ou no 2° ano do magist~rio, alguem tinha me enxergado 
nao como uma aluna que tomava segunda epoca, que repetia ano (per causa da 
Matem&tica), mas que au era aiativa e af au comecei. Meu cademo mais bonito era 
ode Did&tica. Eu comecei a vibrar e fazia de b.Jdo para essa professors me ver: [ ... ] 
vocA lA a gosta de Cecilia Meireles; [ ... ] vocA gosta do que ~ potrtico; [ ... ] ar au me 
apaixonei pela poesia e pelo ensino. 

Quanto ao investimento pessoal na formafi!o continuada, as professoras manifestam 
posi96es diversas. Uma participa de eventos mais voltados para a iirea da Psicologia; outra 
apresenta interesse diversificado, incluindo movimentos sociais e educava:o de adultos; a 
terceira afirma niio fazer cursos, pois seu interesse e pela "autoformafiio ", enquanto que a 
quarta afrrma: "tudo queaparece eufafo". 

Vale salientar que nenhuma das quatro professoras de Didatica mencionou os 
Encontros N acionais de Didatica e Priitica de Ensino -Endipe- como espa9o de forma9iio 
continuada. Uma priitica formativa seja individual ou coletiva, pode ser analisada "como uma 
mobilizafiio de saberes e trajetOrias anteriores para uma siluafiio de produfiio de 
identidade" (Bolivar, 2002, p. 121). Todavia, n~o foi posslvel perceber urn envolvimento 
maior com a forma9Ao focada em questoes pertinentes il iirea de atua9iio docente. 

A forma9iiO continuada e instrumento de CODS!ro9iiO da profissionaliza900, segundo 
Alarc~o (1998, p. 107) "deve visar ao desenvolvimento das potencialidades profissionais de 
cada um, a que niio e alheio o desenvolvimento de si proprio como pessoa [ ... ] deve 
desenrolar-se em estreita liga{:iio com o desempenho da prtitica educativa ... 

No que diz respeito ao papel da Didiitica, uma professora afirma: "Ela e articuladora 
do processo ensino-aprendizagem, da teoria e pratica, no incentivo a pesquisa, na relafiio 
professor-a/uno. [ ... ] E uma disciplina que pode ser trabalhada como movimento dialetico. 
[ ... ]A Didatica niio e isolada. [ ... ] Ela da abertura para a propria vida" (Regia). A Didatica, 
nesta perspectiva, ajudaria os futuros docentes a compreender e empregar os saberes obtidos 
na forma9iio para uma melhor organiza9iio do trabalho pedag6gico e gestiio da sala de aula. 
Duas professoras reduzem o papel da Did3.tica "tecnica de ensinar qualquer coisa a qualquer 
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pessoa" e deixam transparecer urna proposta distaote do mundo contemporaneo e do seu 
objeto-<> ensino. 

Todavia, uma das professoms preconiza uma Didatica '"problematizadora. contextua
/izada, criativa, tota/izadora e.fundamentada no principio da complexidade" (Jeane) contes
tando urna visao imediatista e utilitarista da disciplioa. 

Solicitadas a se manifestatem a respeito dos aspectos facilitadores e dificultadores 
para o desenvolvimento da Didatica, as professoms elencaram como facilitadores: turmas 
pequenas, experiencia docente de alunos e a autonomia para o trabalho. Todavia ha urna 
preocup119Ao com a falta de compromisso do aluno, pois a maioria nao tern ioten9Ao de ser 
professor e demonstra resistencia em rela900 a disciplina dificultaodo 0 trabalho pedag6gico, 
como ilustra a fala da professora Regia: '"Queria um a/uno mais compromissado, um a/uno 
que viesse disposto a ser professor; um aluno que assumisse a leitura mais efetivamente". 

No tocante a rela9ao que as professoras estabelecem entre o plano de ensioo e a 
pnltica pedag6gica, revelam em seus discursos que procuram exercitat, no cotidiano da sala 
de aula, aquilo que expressam nos planos de ensino; ou seja, elas dizem que vinculam 
concep9Ao e realiza9ao, que segundo Veiga (2004) sao dais momentos do fazer docente. 
Entretaoto, percebe-se as vezes nas falas a questao do desejo e nao da vivencia, de fato. 

De modo gem!, a ioten9Ao existe, mas provavelmente devido as caracteristicas dos 
alunos, a pressoo do tempo OU a forma9ii0 das professoms, estas acabam por trazer para a 
pnltica suas concep9oes veladas e nao as explicitadas nos pianos de ensioo. A professom 
Jeane mostra bern esse dilema, quando diz, por exemplo: '"Eu acho que a Didatica e muito 
mais do que a gente consegue co/ocar na ementa. E muito mais do que aquilo que esta no 
papel. no conteUdo. Mas eu tambem niio gosto de entregar um documento na secretaria e 
niio ser a Diddtica que eu vivo. " 

A professora Jeane afirma que ao se deparar com a demanda dos alunos que querem 
uma Didatica iostrumental para realizar o Estagio Curricular Supervisionado ou para 
enfrentatem concursos pllblicos para a Secretaria de Educ119iio, que enfocam nos pianos de 
aula: competencias, habilidades e procedimentos, ela deixa de vibmr. Por isso, diz: '"Eu 
misturo. [ ... ] E ai eu pego o conteildo de Didatica, o plano de unidade eo plano de aula que 
eu vou traba/har esses componentes e questiono: Que tipo de professor eu quero ser? Que 
tipo de pessoas eu quero formar?". Tudo iodica que, embom seja condicionada 
iostitucionalmente a apresentat urn plano de ensino, nao o segue conforme suas explicita¢es. 
Parece que esse e urn fato comum entre professores, uma vez que situa~io semelhante foi 
encontrada em depoimentos de outros professores universitarios da Regiao Sudeste, partici
pantes de outra pesquisa realizada por Veiga (2004). 

Questionada sobre a rela9Ao que estabelece entre o seu plano de ensioo e a sua priitica 
pedag6gica cotidiana, a professom Rosa foi suciota dizendo que, '"no dia-a-dia da sa/a de 
aula procuro exemplificar. sempre fDfo essa articula(:iio teoria-prtitica ". Essa a~iio exempli
ficativa nao evidencia uma concep9Ao de teoria e priitica no esquema da unicidade. Expressa 
urna visao reduciouista, urna articula9iio linear deixando transparecer urn processo de 
sobreposi9Ao da teoria a priitica que nao contribui para a compreensao do conhecimento na 
sua iotegmlidade, bern como, nao possibilita ao futuro professor perceber que toda priitica 
tern por triis urna teoria que a orienta. 
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Nessa mesma linha de compreensiio a professora Regia foi mais contundente 
afirmando que trabalha todo o conteildo do plano de ensino, levanta questionamentos sobre a 
percep9iio dos alunos em rela9iio a escola e vai inserindo a Didatica. Afmna categoricamente: 
"Sempre trabalho teoria-prdtica, prdtica-teoria ... 

Por outro !ado, a professora V ertlnica, foi mais explicita, ao dizer que a rela\:iio c! direta 
entre seu plano de ensino e as dinfunicas que desenvolve em sala de aula. Ela diz claramente: 

Faco o plano de ensino e executa. Acho fundamental ter o plano e ter a possibilidade 
de trazer para o cotidiano, colocar a teoria na pr8tica.. 0 Plano de ensino a dinAmico. 
Fat;e atualizac;Ao a cada ana. Fac;o avaliac;Ao com os alunos no final do semestre e 
pe~o sugestOes, os mesmos dizem que deveria tar mais Did8tica. 

Nesse processo de busca do acerto, em meio as dificuldades para fazer a vincula9iio 
entre teoria e pratica, as professoras de Didatica entrevistadas, consciente ou inconsciente
mente, transferem urn pouco de suas responsabilidades para os alunos, a medida que sao 
criados grupos de seminlirios e durante vlirios encontros, o estudo da Didatica em sala de aula 
e o desenvolvimento do plano de ensino ficam a cargo desses grupos. Embora eles possam 
contar com a orient~iio e a coordena9iio das professoras de Didatica, na pratica os grupos de 
seminAries sio os "donos" da aulae muitas vezes aspectos fundamentais do plano de ensino 
niio sao enfocados nem praticados. 

UM OLHAR SOBRE A AULA 

Adentrando a realidade de sala de aula foi possivel perceber que a observa9iio exige 
do pesquisador mais que "olhar atento", exige a habilidade de dialogar com os fatos, ~6es, 
discursos, estabelecendo uma rela9iio entre esses elementos de forma a interpretar o 
observado sem permitir que a subjetividade interfira sobre a analise. Para tanto, foram 
constroidas as seguintes categorias de analise: a) profissionaliza9iio docente; b) curriculo; 
c) organiz~iio do trabalho pedag6gico e da aulae, d) articula9iio teoria e pratica. Mas antes 
de apresentarmos as analises, consideramos importante conceituar aula para melhor situar o 
objeto de estudo. 

No imaginlirio coletivo a aula c! o momento em que urn professor exp6e urn 
tema/conteUdo diante de urn grupo de alunos ou pessoas em atitude passiva--<! a tiio polemica 
e tradicional aula expositiva. Esta c! uma das formas de organiza9iio da aula, niio deve ser 
deixada de !ado e sim considerada no conjunto das formas didaticas de condu9iio da aula, 
Libiineo (1994). Este estudioso do tema apresenta o seguinte conceito: 

o conjunto dos meios e condic;Oes pelos quais o professor dirige e estimula o pro
cesso de ensino em func;Bo da atividade prOpria do aluno no processo da aprendiza
gem escolar, ou soja, a assimila~o consciente e ativa dos conteudo. (1994, p. 177). 

A aula e apresentada como o momento em que ocorre o encontro entre os alunos e o 
conteudo de ensino, pensada e planejada com vistas a objetivos educativos no plano de ensino 
e de aula. 0 foco e a atividade do aluno, que assume assim o papel de protagonista. Nesse 
sentido, a aula niio e urn esp~o fisico, urn horlirio e urn grupo de alunos. 



1J2 
Conrl'extosN"l9, 2008, 127-136 

ILMA PASSOS A. Y OTRAS, A DIDATICA NA FORMA~AO DO PROFESSOR: RELA~AO ... 

A realiz"''iio de urna aula pressupiie urna estrutura9iio didlitica composta por objetivos, 
conteitdos, metodologias, avaliayno e meios necessanos para que os estudantes se sintam 
desafiados a construirem suas concep96es, tendo como ponto de partida urna problematizayno 
apresentada tanto pelo professor quanto pela turma ou pelo proprio contexto. A rela9iio peda
g6gica entre os participantes do processo didatico toma-se urna "''iio coletiva e participativa, 
voltada para a obtenyno dos objetivos educacionais propostos. Uma rela9iio que permita aos 
professores e alunos trazerem suas experitmcias, viv~cias, conhecimentos, incertezas, bern 
como ques!Oes para serem analisadas, interpretadas e compreendidas. 

Os aspectos que nos propomos analisar forarn subtraldos de situa91les de aula, 
expressando a prlitica pedag6gica das professoras. Sabendo que essas aulas constituem-se em 
esp"''o privilegiado de fofma9iio docente podendo indicar urna visiio conservadora ou eman
cipat6ria. 

Urn dos componentes da profissionaliza9iio docente c! a constru9iio da identidade 
profissional que conforme Veiga (2004, p. 77), "deve ser a/icer9ada na articu/afiio entre a 
formafiio inicial e a continuada". Todavia, foram observadas prliticas que niio contribuem 
para essa constru9iio, quando se delega exclusivamente ao professor a responsabilidade pelo 
sucesso e insucesso do aluno, o excerto a seguir c! bern ilustrativo. Enquanto a professora 
apresentava urna ficha para levantamento do diagn6stico de urna escola para realiz"''iio de urn 
plano de ensino, foi possivel presenciar a seguinte explicayiio: "Nessa ficha seriio levantados 
dados de uma escola ficticia. A esco/a real tem escassez e quanto mais escassez Iemos, mais 
criativos devemos ser. Podem trabalhar sozinhos. porque o trabalho do professor e solitdrio 
mesmo." (Veronica) 

Essa posiyno desconsidera os fatores contextuais que implicam no trabalho realizado 
pelo professor na escola e sala de aula, tais como: a forma de gestiio, condivlles materials, 
espa9os de discussiio, carga horliria de trabalho e responsabilidade do govemo em suprir as 
necessidades da escola. Denota uma posiviio ingilnua frente as questlles que demandam urna 
aruilise critica por parte do formador de formadores e niio contribuem para a constru9iio da 
identidade docente. 

Outra categoria que merece destaque e a questiio do curriculo que estrutura e 
organiza as disciplinas e as atividades didaticas necessanas, bern como urna forma de 
acompanhamento da proposta curricular. 0 curriculo e a expressiio do projeto pedag6gico do 
curso, visto sob essa 6tica tanto o projeto pedag6gico quanto o curriculo estiio intimamente 
vinculados ao professor e alunos. No entanto, na priitica niio foi isto o observado, pois a 
Didiitica desenvolvida estava totalmente desvinculada das demais disciplinas organizadas 
para a forma9iio do professor. Hii urn desconhecimento do curriculo e do projeto pedag6gico 
do curso. 

Diante dessa situaviio desarticuladora c! possivel levantar algumas fragilidades no 
processo de form"''iio inicial de professores: 

a) fragmentayiio e desarticul"''iiO curricular. A Didiitica c! planejada individualmente e 
niio pelo grupo de professores; 

b) a disciplina e tratada como se fosse autilnoma e sem vinculo como sen significado 
para o exercicio da profissiio; 
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c) a ausSncia do significado da Didatica e de seu papel importante na formavll.o do 
professor, sem considerar o curso e suas necessidades. 

A organizavll.o curricular do curso e o norte para o planejamento da disciplina, pois 
favorece a integrayao horizontal entre as disciplinas do mesmo perlodo e a integrayAo vertical 
entre as disciplinas dos periodos anteriores e posteriores. 

Quanto ao trabalho pedag6gico, Villas Boas (2001, p. 203) afmna que resulta da 
interayll.o do professor com seus alunos, em sala de aula convencional ou em outros espayos 
"[ ... ] eo trabalho realizado pelo professor com o grupo de alunos, composto por tarefas 
docentes e discentes ". 

A aula ocorre em urn espayo fisico organizado em carteiras universitarias enfilei
radas, muitas vezes, reorganizadas em forma de cfrculo, pequenos grupos. Em algumas aulas 
as professoras organizaram a exposiv«o didatica com o emprego do retroprojetor, uso do 
quadro de giz, textos para serem lidos em grupos. De forma gera~ as aulas nll.o aconteceram 
em espayos e ambientes alternatives na instituiy«o ou fora dela. 

No tocante a organizavll.o da aula propriamente dita foi posslvel perceber a centra
lidade do papel do professor na determinay«o dos objetivos, na seleyll.o do contelldo e na 
forma de socializar a aula. Com efeito, a aula nll.o foi concebida como espayo e tempo para se 
planejar em conjunto, em equipe. Esta forma de organizavll.o de aula fortalece a passividade 
do aluno impedindo o desenvolvimento de atitude de co-responsabilidade. 

Foi posslvel observar pontos positives que merecem destaque, tais como: organi
zayao de atividades individuais ou em grupos para compreender uma ternatica mais com
plexa; elaborayiio de pianos de ensino para urna realidade escolar e realizaviio de exercicios 
para desenvolver habilidades de resolver problemas. 

A articulayll.o teoria e pratica na perspectiva de pratica reiterativa conforme Vazquez 
(1977) e vinculada a regras e prescri9oes trayadas previamente, cujas a9oes sll.o repetitivas 
com resultados semelhantes e previslveis. Tern por base urna pratica criadora ja existente, 
porem, em funyAO do seu carater imitative e da nAo transformayiiO da realidade, e considerada 
urna pratica inferior. A teoria e sobreposta a pratica, que ocorre de forma desarticulada e 
justaposta. Os contelldos sao descontextualizados e fragrnentados, niio possibilitando rela9iio 
entre estes e os metodos e processes de ensino. Ap6s ter orientado os alunos sobre as 
atividades do dia --<J!aborayiio de urn plano de curso, uma aluna perguntou: "Professora, tudo 
sera inventado?" A professora VerOnica assim se posicionou: "Sim, mas a partir de um 
modelo padriio de escola pUblica: tres blocos com cinco sa/as de aula, dois banheiros de 
alunos, quadra de esporte, biblioteca." Outro aluno perguntou ainda: "Qual o nivel 
socioecooomico do nosso a/uno?" Esta questiio niio obteve resposta alguma da professora. 

Essa forma de ver a escola e reduciouista, urna vez que lintita a compreensiio da 
escola como urn espa9o polltico-pedag6gico, urn campo de possibilidades, alem de nll.o opor
tuuizar aos futuros professores urn vinculo com a realidade concrets em que efetivamente 
ocorre o trabalho educative e se desenvolvera sua pratica. Uma das caracterlsticas da 
aplicayiio tecnica, conforme Boaventura Santos (1996, p. 19). "e exatamente o Jato de que 
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quem aplica o conhecimento estti fora da situa~Qo existencial em que incide a aplicariio e 
niio e afetado pore/a". 

Em outra aula em que a mesma professora explicava a utilizayiio dos recursos 
didaticos, urna aluna perguntou se poderia utilizar o filme na "microaula", urna aula de dez 
minutos que seria dada por cada aluno, ao final do semestre. A professora assim se colocou: 
.. Niio, pais teremos apenas dez minutos e essa aula tem outros objetivos"(VerOni.ca). 

Entretanto, foi posslvel observar em outro momento algum avanyo em re!ayiio a 
contextualizayao do conhecimento sinalizando urna possivel superayiio da pratica conserva
dora. A professora Jeane ao abordar o tema plano de curso fez urn pequeno relato de 
experiencia de urn trabalho realizado em urna escola de outro Estado, considerada por ela 
como muito interessante e destacou: a participayiio dos pais, o projeto polltico-pedag6gico da 
escola e a organizayao curricular como pontos positivos do trabalbo. Ao final justiflcou a 
importiincia de relatar experiencias boas para que os alunos olhem para o contexto 
social/escolar estimulados a conbecer a realidade. Todavia, solicitou a dois alunos da turma 
que fizessem uma pesquisa nas escolas, direcionando para a coleta de modelos de pianos . 
.. Voces do is ( alunos) poderiam buscar. em escolas pr6ximas Q cas a de voces. o plano de 
curso, de unidade e de aula para o prOximo encontro. " 

A orientayiio da professora ocorre com o intento de promover a articula9Ao da teoris a 
pratica, necessaria para a reconstruyAo do conhecimento e pautada na ana!ise crltica e na 
interven9Ao na realidade. Porem, a solicitayiio feita e restritiva e empobrecedora, urna vez 
que, prop1le a coleta de modelos desvinculando-os da concepyao de planejamento coletivo, 
sem preocupayAo em levar os alunos a compreender o contexto mais amplo em que esses 
pianos foram gerados. 

Em que momento da formayAo esses alunos aplicarAo os conbecimentos te6ricos, 
uma vez que a metodologia enfatiza demonstrayoes que dispensam a argumentayiio e a 
reflexAo -receituilrio didatico, bern como, a aplicayAo em situa91les reais? 

Dessa forma, o conhecimento e transmitido pelo professor sem a intencionalidade de 
criar situ~Oes de vinculo entre a experiSncia e o sujeito, visto como urn produto acabado, 
sem oportunizar aos sujeitos cognoscitivos a sua construyAo, sua reelaborayiio a partir das 
experiencias construidas historicamente. 

Em vilrias situayoes foi possivel observar que a responsabilidade pela aula e restrita 
ao professor formador. Algumas merecem reflexiio, como a freqiiencia com que os alunos 
deixavam de levar material indispensavel para o born andamento da aula A freqiiencia com 
que entravam e saiam das salas de aulas observadas, assim como chegavam atrasados, 
tambem demonstra descompromisso com o trabalho pedag6gico, reforyado pela pouca 
participayAo oral e nAo envolvimento com as exposi91les realizadas pelas professoras. 

Essas situa96es normalmente ocorrem quando o planejamento da ayiio educativa nAo 
apresenta objetivos claros e definidos para o professor e alunos, gerando sobreposiyAo de 
atividades, ausencia do debate, trabalho individual, ou seja, a nAo inseryao do aluno no 
processo prejudica a relayao ensinar/aprender. 
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UMASiNTESE 

Por tudo quanto foi exposto ate o momento, podemos afirmar que as propostas de 
fortrull'lio pedag6gica necessitam: 

• transcender o sentido puramente tecnico e visar competSncias pro:fissionais com
plexas como a habilidade investigativa sobre a pnitica; 

• tomar a escola como espa9o por exceltlncia da form~ao do professor em busca de 
urna maior contextualiz~ao didatica; 

• unificar os pianos de ensino a flm de recuperar a unidade da disciplina por meio de 
urn enfoque integrador e coletivo. lsto exige trabalho em equipe para conceber, exe
cutar e avaliar a disciplina no imbito do curriculo e do projeto pedag6gico do curso; 

• reestruturar o conteitdo de Didatica como sintese dos fundamentos da pnitica peda
g6gica, fomecendo orienta96es necessarias para tomar o processo didatico urna a9iio 
reflexiva, questionadora e interdisciplinar; 

• repensar a forma9iio do professor de Didatica, bern como seu processo de desenvol
vimento proflssional e suas condi¢es objetivas de trabalho; 

• fortalecer a rela91io professor-aluno, oportunizando a este agente assumir o papel de 
protagouista no processo de constru91io do conhecimento didatico; 

• possibilitar a concretiza91io da rela91io dial6gica em sala de aula, de modo a aproxi
mar as dimens6es raziio e emo9iio. 

Finalmente, e importante dizer que esse momento da pesquisa oportunizou com
preender o processo vivido pelas professoras de Didatica e as relayoes estabelecidas em sala 
de aula: professor e aluno; teoria e pnitica; ensino e aprendizagem; contelldo e fonna; obje
tivo e avaliaylio; reflexiio e a9iio no trabalbo pedag6gico. 

Adentrar a sala de aula com toda a sua complexidade, exigiu das pesquisadoras urn 
aprofundarnento te6rico sobre a ternlitica em questlio; no sentido de realizar uma ana!ise mais 
criteriosa da pnitica pedag6gica e das rela96es que se desenvolvem nesse espa9o, imbuldas do 
esplrito inovador e do desejo de contribuir para a reflexao sobre a importiincia da Didatica na 
fortrull'lio do professor para atuar na sociedade atual, em que o centro das ateny6es deve ser o 
serhumano. 

• Esta pesquisa do Grupo de Estudos "Profissio Docente e Pr8xis Educativa" conta com a particip8.9AO 
das alunas do Curse de Pedagogia da Faculdade de Cillncias da Educa~l!o (FACE) do UniCEUB, 
M6n.ica Luiz Lima Ribeiro e Anamaria Harum.i Tamanaha, na condi-;Ao de pesquisadoras iniciantes. 
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