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APRESENTAÇÃO

O e-book “A Educação como Diálogo Intercultural e sua Relação com as 
Políticas Públicas” reuni pesquisas entorno de um debate atualizado e propositivo 
sobre a educação no Brasil. Apresentamos um conjunto de resultados e propostas 
que visam contribuir com a educação brasileira a partir de um diálogo intercultural e 
suas relações com as políticas públicas em educação.

São 108 artigos divididos em 5 Volumes. No Volume 1, os artigos foram reunidos 
em torno de temáticas voltadas para Políticas Públicas, Gestão Institucional e História 
e Desafios Socioeducacionais, totalizando 20 textos inéditos.

No Volume 2, os temas selecionados foram Educação Superior e Formação de 
Professores. São 21 artigos que chamam para um diálogo propositivo e instigante. 
O índice é um convite a leitura.

Compõe o Volume 3, 25 artigos em torno das temáticas Prática Pedagógica, 
Educação Especial e Interdisciplinaridade. Este volume é bem crítico e traz propostas 
inovadoras que merecem atenção especial do leitor. 

O Volume 4 traz 20 artigos bem estruturados e também inéditos que discorrem 
sobre práticas e propostas para a prática do uso das tecnologias em espaço escolar 
e da Educação de Jovens e Adultos. 

Fechamos a obra com 22 artigos selecionados para o Volume 5, agrupados 
em torno das temáticas do Ensino Fundamental, da Educação Infantil e de Gênero 
e Racismo.

A obra “A Educação como Diálogo Intercultural e sua Relação com as Políticas 
Públicas” está completa e propõe um diálogo útil ao leitor, tanto no desenvolvimento 
de novas pesquisas quanto no intercâmbio científico entre pesquisadores, autores 
e leitores.

Boa leitura!

Willian Douglas Guilherme
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RESUMO: Esse trabalho baseia-se na teoria das 
Múltiplas Inteligências, de Howard Gardner, um 
psicólogo cognitivo e neurocientista de Harvard, 
que relata as disparidades relacionadas a 
essas inteligências dentro da sala de aula. 
Atualmente, a medida da inteligência dos 
alunos nas escolas, baseia-se em um único 
tipo de inteligência, em sua maioria, focada em 
cálculos e resultados. Por muitas vezes, por 
não conhecerem suas próprias inteligências, os 
alunos não sabem a melhor forma de estudar 

em casa ou até mesmo qual seria o melhor 
método para otimizar seu aprendizado. Os 
professores têm papel fundamental nessa 
mediação do acesso ao conhecimento, mas 
muitas vezes, desconhecem as múltiplas 
inteligências e as estratégias para trabalha-
las em sala de aula com o seu conteúdo. O 
trabalho mostra que a maioria dos alunos da 
2ª Série do Ensino Médio do Colégio Pró-Uni 
possui inteligências totalmente diversificadas 
das que são valorizadas e utilizadas pelos 
professores na escola, o que dificulta a sua 
aprendizagem. O trabalho propõe medidas que 
minimizariam esses problemas para os alunos 
e os professores, aprimorando cada vez mais a 
forma de se adquirir conhecimento, expandindo 
as possibilidades de aprendizagem dentro e 
fora da sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: Inteligências Múltiplas. 
Métodos de estudo e aprendizagem. 

AN INTELLIGENCE FOR ALL

ABSTRACT: This paper is based on the theory 
of Multiple Intelligences by Howard Gardner, 
a cognitive psychologist and neuroscientist at 
Harvard that reports the disparity related to these 
intelligences within the classroom. Currently, the 
measurement of student intelligence in schools 
is based on a single type of intelligence, mostly 
focused on calculations and results. Often, due 
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to the lack of knowledge of their own intelligence, students do not know the best way 
to study at home or even what would be the best learning method to optimize your 
learning. The teachers have a fundamental function in the mediation of knowledge 
access, but quite often, they do not know the multiple intelligences and some 
strategies to work them in the classroom with your content. This article shows that 
most students in the second degree of High School at Colégio Pró-Uni possesses a 
variety of intelligences which were appreciated and employed by teachers in school, 
that stunts his apprenticeship. This work proposes measures that would minimize 
these issues for students, improving the form to acquire knowledge, expanding the 
possibilities of learning inside and outside the classroom.
KEYWORDS: Multiple Intelligences. Studying and learning methods. 

1 |  INTRODUÇÃO

Atualmente, o principal parâmetro utilizado para medir a inteligência dos alunos 
nas escolas, baseia-se em um único tipo de inteligência, em sua maioria, focada em 
cálculos e resultados. Esse modelo atual vigente faz com que muitos alunos não 
consigam alcançar a inteligência idealizada e devidamente proposta por esse sistema 
educacional. Por conta disso, a Teoria de Howard Gardner que foi publicada pela 
primeira vez em 1983 no livro Estruturas da Mente (Frames of Mind), versa sobre a 
teoria das inteligências múltiplas (TIM), na qual propunha a existência de pelo menos 
sete inteligências básicas. (GARDNER, 1995, p.22). São elas: (1) a Inteligência 
Linguística, que consiste na capacidade de usar as palavras de forma efetiva, seja 
oralmente, ou por escrito, ou seja, é um potencial que revela a capacidade do indivíduo 
de aprender noções dos códigos linguísticos; (2) a Inteligência Lógico-matemática, 
que consiste na capacidade de usar os números de forma efetiva e para raciocinar 
bem, incluindo sensibilidade a padrões e relacionamentos lógicos, afirmações e 
proposições, funções e outras abstrações relacionadas; (3) a Inteligência Espacial, 
responsável pela capacidade de perceber com precisão o mundo visual-espacial e de 
transformar essas percepções; (4) a Inteligência Corporal-cinestésica, que consiste 
na habilidade do uso do corpo todo para expressar ideias e sentimentos; (5) a 
Inteligência Musical, que envolve a capacidade de perceber, discriminar, transformar 
e expressar formas musicais; (6) a Inteligência Interpessoal que envolve a capacidade 
de perceber e fazer distinções no humor, intenções, motivações e sentimentos das 
outras pessoas e (7) a Inteligência Intrapessoal que consiste no autoconhecimento 
e a capacidade de agir adaptativamente com base neste conhecimento. Gardner 
ressaltou contudo que, exceto em indivíduos anormais, as inteligências sempre 
funcionam combinadas, e qualquer papel adulto sofisticado envolverá uma fusão de 
várias delas.
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Mais tarde, porém, Gardner acrescentou uma oitava inteligência ao seu elenco 
original das sete inteligências: a chamada Inteligência Naturalista, que inclui a 
capacidade de discriminar ou classificar diferentes espécies de fauna e flora ou 
formações naturais como montanhas ou pedras. 

Posteriormente, Gardner começa também a discutir sobre a possibilidade de 
uma nona inteligência, que seria a Existencial. Esta candidata à nona inteligência 
estaria relacionada à preocupação com questões básicas da vida.

Para que o indivíduo desenvolva tais inteligências, Gardner propõe duas 
hipóteses. A primeira é que o indivíduo nasce com essa ou aquela inteligência já 
desenvolvida. Tal hipótese está fundamentada nos estudos da genética. O autor 
entende que podemos carregar no nosso código genético diferentes inteligências 
dos nossos pais ou avós. A segunda hipótese trata dos estímulos. Gardner afirma 
que a inteligência pode ser estimulada a partir de diferentes atividades ao longo de 
sua vida.

A TIM foi totalmente revolucionária, pois alterou a forma como as pessoas 
identificam um ser inteligente. Seu principal foco foi mostrar que uma única forma 
proposta para a inteligência sempre deixará alguns alunos para trás e também que, 
quando se trata de aprender, deve-se evitar restringir a definição do potencial das 
pessoas, já que nelas, existem diversos tipos de inteligência e a facilidade maior em 
uma área nunca significará a deturpação de outra.

2 |  OBJETIVOS

Estimular a conscientização de alunos e professores sobre a existência das 
inteligências múltiplas e de suas implicações dentro da sala de aula, mostrando 
a aplicação desse conhecimento na aprendizagem do aluno e na vida de estudos 
domésticos dos alunos.

Propor medidas que modifiquem a visão dos professores e os façam colocar 
em prática metodologias que abranjam o maior número de inteligências possível.

3 |  METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada no Colégio Pró-Uni com os professores e alunos das 
turmas 201 e 202 da segunda série do Ensino Médio utilizando questionários para 
apurar os tipos de inteligência dos adolescentes e os tipos de inteligências que os 
respectivos professores utilizam em suas práticas pedagógicas em sala de aula. Após 
a aplicação dos questionários, os dados foram convertidos em gráficos, analisados e 
as propostas de intervenção foram elaboradas.
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4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dados coletados por meio da pesquisa com os alunos da 2ª Série do Ensino 
Médio mostraram que as principais inteligências que os alunos possuem são: 
interpessoal e musical que correspondem a respectivamente, 25% e 26% (Figura 1). 

Figura 1: Porcentagem de inteligências encontradas nos alunos.

Dados coletados por meio da pesquisa com os respectivos professores 
mostraram que as inteligências mais utilizadas por eles em sala de aula são: lógico-
matemática e linguística (Figura 2). Logo, mostra-se a importância dada a mais para 
algumas áreas, desvalorizando, mesmo que indiretamente, outras.

Figura 2: Porcentagem de inteligências utilizadas pelos professores.
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A proposta de intervenção é estimular os professores a usar metodologias 
que abranjam mais de 2 inteligências; propor aos professores uma construção do 
conhecimento com seus alunos e não apenas uma exposição do mesmo; propor 
aos professores dar significado, utilidade e propósito ao que é ensinado em sala de 
aula; estimular os professores a se auto avaliar sobre as próprias inteligências para 
que possa se colocar no lugar do seu aluno; apresentar aos professores diferentes 
estratégias de atividades que podem realizar em sala de aula para desenvolver as 
diferentes inteligências; realizar o perfil das inteligências múltiplas de cada turma 
para que os professores saibam as reais habilidades dos seus alunos e as melhores 
estratégias para aprenderem; reduzir a quantidade de alunos em cada turma para 
facilitar a abrangência das inteligências; conscientizar os alunos sobre suas próprias 
inteligências para facilitar o estudo em casa. 

5 |  CONCLUSÃO 

A pesquisa mostra claramente a necessidade de uma reavaliação das práticas 
pedagógicas, já que, de acordo com os dados, a maioria dos alunos possui 
inteligências totalmente diversificadas das que são valorizadas e utilizadas pelos 
professores na escola, o que dificulta a sua aprendizagem.
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