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APRESENTAÇÃO

Caríssimos leitores, apresentamos a vocês mais um e-book e, em seus textos, 
várias possibilidades de reflexão e de uma relação dialógica da educação com os 
contextos sociais. Pensar e fazer educação no terceiro milênio é um grande desafio. 
Marcada por uma infinidade de acontecimentos, a educação é o maior observatório 
social, onde perpassa a complexidade e a diversidade do cotidiano. Organizado em 
dois eixos temáticos – Educação e seus liames, e Educação e suas tramas sociais 
– compreendendo 23 artigos, nasce o e-book ‘A Educação no Âmbito do Político e 
de suas Tramas 5”. 

Os diálogos promovidos no primeiro eixo temático levam a discussões em torno 
da “Multifuncionalidade do professor...; Educação ambiental...; O fazer docente e 
a busca da emancipação do aluno...; Gestão...; Instrumentalização na formação 
de professores...; Prática pedagógica...; Aprendizagem/experiência pedagógica...; 
Arte/Educação-Ensino Infantil...; Avaliação da Educação Básica...; Educação a 
distância  para democratização do acesso a informação...; ....O sonhar e o lutar por 
uma Universidade Popular”. Todo esse aparato são amostras de discussões feitas 
em várias universidades do território brasileiro que, agora, socializamos com vocês, 
leitores. 

O segundo eixo, traz 12 textos que estabelecem relações entre educação e as 
tramas sociais, articulando um conjunto interessantíssimo de ideias que perpassam 
a “Educação Superior em Goiás; Educação com imigrantes haitianos; Educação 
Corporativa; Educação não formal- ONGS e Movimentos Sociais; Educação 
Profissional; Escola sem fronteira; Ensino híbrido; Estratégias/discursos na reforma 
educacional mineira (1891-1906); Evasão no Ensino Técnico; Fundamentos 
interdisciplinaridade na BNCC e Identidade profissional”, todos  fruto de investigações 
e produção de sabres, de pesquisadores brasileiros de áreas diversas. Para dar 
conta das discussões no eixo da política e das tramas sociais, organizamos esta 
obra com 23 textos, contendo debates férteis que nascem no cerne da educação. 
Com isso desejamos a todos uma boa leitura.

Marcelo Máximo Purificação
Elisângela Maura Catarino

 Éverton  Nery Carneiro
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo 
apresentar uma experiência pedagógica de 
Acompanhamento de Aprendizagem em 
Núcleo de alunos com dificuldades acentuadas 
em um ou mais componentes curriculares 
constituidores do Núcleo de Linguagens (Língua 
Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte 
e Educação Física). A experiência se deu com 
alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II 
de uma escola particular confessional da cidade 
de Curitiba. A metodologia implementada pelo 
grupo de professores do Núcleo de Linguagens 
teve como intencionalidade o desenvolvimento 
de meta-habilidades, por meio de um trabalho 
inter e transdisciplinar, que pudesse favorecer 

a aprendizagem dos alunos. Dentre os 
resultados desta experiência temos que os 
alunos que participaram do Acompanhamento 
de Aprendizagem em Núcleo demonstraram 
uma melhoria na autoestima e na participação 
nas aulas; tiveram melhores resultados nas 
disciplinas específicas; relataram que essa 
estratégia favoreceu um contato mais direto e 
individualizado com o professor; desenvolveram 
uma proximidade com os demais colegas 
que apresentavam dificuldades semelhantes, 
propiciando, assim, a aprendizagem colaborativa 
e o desenvolvimento de meta-habilidades. 
PALAVRAS-CHAVE: Pensamento complexo. 
Meta-habilidades. Aprendizagem.

LEARNING IN NUCLEATION: A 

PEDAGOGICAL EXPERIENCE FROM 

MULTIPLE LANGUAGES

ABSTRACT: This work aims to present 
a pedagogical experience of Monitoring 
Learning in Nucleus of students with marked 
difficulties in one or more curricular components 
that constitute the Nucleus of Languages   
(Portuguese Language, Modern Foreign 
Language, Art and Physical Education). The 
experience took place with students from the 
8th and 9th years of Elementary School II at a 
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private confessional school in the city of Curitiba. The methodology implemented by 
the group of teachers at Center had the intention of developing meta-skills, through 
inter and transdisciplinary work, which could help students learning. Among the results 
of this experience, we have that students who participated in the Center for Learning 
Monitoring demonstrated an improvement in self-esteem and participation in classes; 
had better results in specific disciplines; reported that this strategy favored a more 
direct and individualized contact with the teacher; they developed a closeness to other 
colleagues who had similar difficulties, thus providing collaborative learning and the 
development of meta-skills.
KEYWORDS: Complex thinking. Goal skills. Learning.

1 |  INTRODUÇÃO

Refletindo sobre o pensamento complexo1 e como ele se configura na instituição 
escolar, uma escola confessional da cidade de Curitiba, preocupada com os alunos 
com dificuldades de aprendizagem, propôs uma experiência inovadora em relação 
ao trabalho de acompanhamento com eles.

A intenção era repensar a forma deste acompanhamento numa perspectiva 
de Nucleação. O Núcleo de Linguagens foi composto pelas disciplinas de: Língua 
Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física, conforme 
documentos oficiais sobre educação.

Tendo em vista que até então uma proposta com este formato não apresentava 
um referencial teórico (a não ser algumas sugestões oriundas do MEC para o Ensino 
Médio2), o projeto de “Nucleação”, dentro da instituição, foi sendo elaborado por seu 
corpo docente. Ao longo de um período de pesquisa bibliográfica, escrita e análise, 
esse mesmo grupo de professores concebeu uma maneira de acompanhamento de 
aprendizagem pautada no pensamento complexo. O processo de sistematização 
da proposta iniciou-se em 2013 e se estendeu até 2015, já a execução do projeto 
ocorreu durante o biênio de 2016 e 2017. 

 Implementar um trabalho com essas características exigiu uma reestruturação 
dos procedimentos metodológico-avaliativos ocorridos na escola, inclusive 
resultando numa nova fórmula de cálculo da média dos alunos. As estratégias de 
acompanhamento foram qualificadas, tendo os diferentes setores da escola e seus 
respectivos núcleos a possibilidade de propor como desenvolver o Acompanhamento 
de Aprendizagem.

No caso do Núcleo de Linguagens, o objetivo era propor atividades que 

1. Pensamento complexo - pensamento desprovido de certezas e verdades absolutas e que abre espaços para a 
diversidade e é capaz de levar em conta as ideias, as crenças e percepções divergentes e, aparentemente, anta-
gônicas. (MORAES, 2010, p. 8)
2. Contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). 
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alcançassem não apenas uma interdisciplinaridade3, mas, se possível, uma 
transdisciplinaridade4.

O público alvo desta proposta foram os alunos do 8º e 9º anos do Ensino 
Fundamental II que tinham em comum dificuldades acentuadas em um ou mais 
componentes curriculares constituidores do Núcleo de Linguagens.  Tendo isso 
presente, optou-se por uma proposta de trabalho que priorizasse o desenvolvimento 
de meta-habilidades.

A hipótese levantada pelo grupo de professores do referido núcleo era de que o 
trabalho, visando ao desenvolvimento de meta-habilidades5, pudesse auxiliar esse 
grupo de alunos na construção de habilidades específicas referentes às linguagens. 

Assim sendo, a intencionalidade da proposta de acompanhamento de 
aprendizagem teve como centralidade o trabalho em Nucleação, de forma  
transdisciplinar, com o objetivo de desenvolver nos alunos meta-habilidades que 
lhes favorecessem o aprendizado nas disciplinas específicas a partir das diferentes 
linguagens.

2 |  DESENVOLVIMENTO

O processo de pesquisa desenvolvido pelos professores (mencionado 
na introdução deste trabalho) culminou na escrita de um documento intitulado 
“Documento Escrita Núcleo de Linguagens”. Nele, o grupo de docentes  do 8º e 9º 
anos do Ensino Fundamental II (incluindo os autores deste relato de experiência) 
se dispôs a construir um referencial teórico que sustentasse as atividades práticas 
que os alunos iriam vivenciar.

De maneira sucinta, podemos dizer que o documento conta a trajetória da 
construção da proposta de Acompanhamento de Aprendizagem em Núcleo, desde 
o desafio lançado pela instituição escolar até a criação de cada estratégia que seria 
vivenciada pelos alunos. 

 O documento situa a questão da aprendizagem nesse contexto e aponta 
para a necessidade de que, a partir dela, o aluno se torne autor de sua própria 
leitura de mundo. Para viabilizar esta meta, o grupo de professores estabeleceu 
uma concepção comum para o Núcleo de Linguagens a qual norteou seu trabalho 
pedagógico.

Nesse mesmo documento, os professores estabeleceram um método de 

3. Interdisciplinaridade – diz respeito à transferência de métodos de uma disciplina para outra. (NICOLESCU, 1999, 
p. 45) 
4. Transdisciplinaridade – diz respeito àquilo que está, ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes 
disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos 
imperativos é a unidade do conhecimento. (NICOLESCU, 1999, p. 46)
5. Cabe dizer que as meta-habilidades se desenvolvem por associações intencionalmente incentivadas, possibili-
tando agilidade no pensar, no ser e no agir sempre de forma inovadora.
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trabalho, o qual visava orientar as práticas realizadas nas aulas de acompanhamento 
de aprendizagem. O método elaborado está representado na fi gura a seguir: 

FIGURA 01: MÉTODO DO TRABALHO EM NÚCLEO - LINGUAGENS
Fonte: Documento Escrita Núcleo de Linguagens (2015, p.16)

Como se vê, o trabalho de Acompanhamento de Aprendizagem segue uma 
estruturação a partir de quatro aspectos principais: a alfabetização nas diferentes 
linguagens; a compreensão das estruturas dessas linguagens; a extrapolação 
dos limites do código e da estrutura e, por último, a autoria. 

A clareza sobre as quatro etapas que compõem o método no desenvolvimento 
e implementação da proposta de acompanhamento de aprendizagem seria uma 
forma de garantir o sucesso de sua aplicação. Portanto, de acordo com o referido 
documento: 

a. a “alfabetização” tem como intenção garantir ao aluno a apropriação/deco-
difi cação dos elementos mínimos que compõem cada linguagem específi ca. 

b. a compreensão das estruturas refere-se à habilidade que o aluno deve 
ser capaz de desenvolver, para a partir da ressignifi cação dos elementos 
mínimos, lançar-se a outro patamar de construção dessa linguagem.

c. a extrapolação dos limites do código e da estrutura tem como intenção 
dar condições ao aluno, por meio do trabalho integrado das diferentes lin-
guagens, um aprofundamento na maneira de conhecer o mundo, que se 
refl ete numa atitude criativa,  prática e crítica a partir do reconhecimento 
de sua identidade enquanto sujeito histórico e das muitas possibilidades de 
produção de diferentes textos a partir das múltiplas linguagens. 

d. A autoria entendida como apreensão da estrutura a partir da capacidade de 
reproduzir os elementos da língua/linguagem, retrata o posicionamento do 
aluno em relação à realidade, ao contexto. (DOCUMENTO ESCRITA NÚ-
CLEO DE LINGUAGENS, 2015, p. 19).

Tendo em vista esses aspectos, as aulas aconteceram em regime trimestral, 
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modular, com quatro encontros quinzenais de duas horas/aula de duração. Cada 
trimestre tinha como objetivo a experimentação de atividades práticas que fossem 
capazes de proporcionar aos alunos vivências que os levassem à alfabetização dos 
códigos específicos de cada linguagem, ao domínio das estruturas, à extrapolação 
dos limites dos códigos e das estruturas e à autoria.

Como forma de ilustrar o que foi realizado, selecionamos o trabalho do terceiro 
trimestre que tinha como objetivo o desenvolvimento da apropriação e a autoria, 
conforme visto anteriormente. Assim, a estratégia selecionada para os quatro 
encontros foi a “literatura cartonera”, a partir do conteúdo de futebol que estava 
sendo trabalhado nas aulas de Educação Física. 

No primeiro encontro aconteceu a apresentação da cartonera - pequenos 
livros feitos de material reciclável (papelão) pelos catadores da América Latina. 
Produção sem ajuda financeira, fora do mercado editorial. Valoriza a arte periférica 
(literatura “marginal”). A produção cartonera tem como caraterística a efemeridade, 
a transitoriedade, diferentemente do livro impresso. Num segundo momento foi 
feita a leitura do texto (prosa poética) de Eduardo Galeano - “O torcedor” a partir 
da seguinte sequência didática: leitura coletiva; identificação das palavras cujo 
significado é desconhecido; trabalho com o dicionário; discussão do texto a partir do 
significado das metáforas; início da produção escrita (registro) para a composição 
da cartonera pelos próprios alunos. 

No segundo encontro foi apresentado outro texto cuja temática era a 
“Violência no futebol”, a partir da seguinte sequência didática: leitura coletiva do 
texto; identificação das palavras cujo significado é desconhecido; uso do dicionário; 
identificação das partes componentes do texto: hipótese, argumentação, tese; 
retomada da produção (registro) escrita para a composição da cartonera. 

O terceiro encontro utilizou-se da linguagem artística a partir da análise de 
imagem de um quadro de Cândido Portinari sobre Futebol e a sequência didática 
constou da: apreciação da imagem; discussão do sentido da imagem – o que ela 
retrata?; apresentação do componente da arte visual na cartonera; elaboração da 
cartonera propriamente dita. 

O quarto encontro foi destinado à apresentação individual das cartoneras 
produzidas (cada aluno apresentou para os demais sua produção relatando a 
experiência vivenciada e sua contribuição para a sistematização das leituras em 
forma de registro escrito (apropriação e autoria).

3 |  RESULTADOS

Conforme relatado no início do presente trabalho, os alunos que foram 
convocados para o Acompanhamento de Aprendizagem em Núcleo apresentavam 
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risco iminente de reprovação. Após a experiência desse tipo de acompanhamento, 
tivemos como resultados: o fato de que a maioria desses alunos não reprovaram; 
demonstraram uma melhoria na autoestima e na participação nas aulas a partir 
de uma compreensão da necessidade de se construir um método de estudo/
organização pessoal pautado nas etapas que compõe esta proposta de trabalho; 
tiveram melhores resultados nas disciplinas específicas, demonstrados por meio 
da qualificação dos elementos referentes à alfabetização, da compreensão das 
estruturas, da extrapolação dos limites do código e da estrutura e, por fim, da autoria.

Os alunos também relataram que, por se tratar de turmas com número menor 
de alunos, as aulas de Acompanhamento de Aprendizagem em Núcleo favoreciam 
um contato mais direto e individualizado com o professor; uma proximidade com 
os demais colegas que apresentavam dificuldades semelhantes, propiciando a 
aprendizagem colaborativa e também, a possibilidade de trabalhos diferenciados 
que, no entender deles  não seriam possíveis com um número muito grande de 
alunos.

Outro aspecto salientado por eles foi a melhoria na capacidade de assimilação 
dos conteúdos trabalhados a partir da elaboração de mapas mentais, de pequenos 
resumos, de identificação de elementos centrais das temáticas apresentadas, o 
que comprova a possibilidade do desenvolvimento de meta-habilidades, conforme 
apontava a hipótese inicial levantada pelo grupo de professores que propuseram 
esta forma de acompanhamento.

A seguir alguns relatos dos próprios alunos ao final do 3º trimestre, sobre essa 
experiência inovadora. Os textos foram transcritos em sua forma original (escrita do 
aluno).

Aluno A: “Antes do AP (acompanhamento presencial) de Núcleo começar, na 
minha cabeça eu pensei que não ia acrescentar nada na minha vida. Porém, depois 
eu fui vendo que para ter bons desempenhos não apenas na escola e sim em tudo 
que eu vou fazer na minha vida é necessária uma organização, assim como no AP 
de Núcleo”.

Aluno B: “O AP de Núcleo me ajudou muito para compreender melhor o 
conteúdo das aulas regulares, e também me deu ideias para utilizar da ideia da 
cartonera no meu dia a dia, para lembrar de coisas mesmo tendo passado longas 
datas sem retomar algum assunto. Particularmente achei a ideia de aulas práticas 
no AP de Núcleo muito legal”.

Aluno C: “Em meu AP de Núcleo eu aprendi como devo melhorar a minha 
forma de estudos, por exemplo fazendo resumos de textos para poder lembrar 
depois sem ter que reler todo o texto novamente. A ideia central do AP me ajudou 
principalmente nas aulas em horário normal, pois consigo transmitir ideias a partir 
de um breve resumo”.
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