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APRESENTAÇÃO 

Diante do atual cenário educacional brasileiro, resultado de constantes ataques 
deferidos ao longo da história, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as diferentes 
questões educacionais, valorizando formas particulares de fazer ciência. Direcionar e 
ampliar o olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas educacionais postos 
pela contemporaneidade é um desafio, aceito por muitos professores pesquisadores 
brasileiros. 

A área de Humanas e, sobretudo, a Educação, vem sofrendo destrato constante 
nos últimos anos, principalmente no que tange ao valorizar a sua produção científica. 
Precisamos criar diferentes espaços de resistência a todos os retrocessos que nos 
estão sendo impostos. O terceiro volume deste livro, intitulado “Educação: Atualidade e 
Capacidade de Transformação do Conhecimento Gerado”, da forma como se organiza, 
é um desses lugares: permite-se ouvir, de diferentes formas, todos aqueles que pensam a 
educação e suas interfaces com as tecnologias. 

Este livro, portanto, reúne trabalhos de pesquisa e experiências em diversos 
espaços, com o intuito de promover um amplo debate acerca das diversas problemáticas 
que permeiam o contexto educacional brasileiro e as questões voltadas a tecnologia. Os 
capítulos que compõe essa obra abordam, de forma interdisciplinar, a partir da realização 
de pesquisas, relatos de casos e revisões, problemas e situações comuns do contexto 
educacional e que apresentam como objeto de estudo as questões tecnológicas e 
educacionais. 

Por fim, ao levar em consideração todos os elementos que apresentamos 
anteriormente, esta obra, a partir das discussões que emergem de suas páginas, constitui-
se enquanto importante leitura para aqueles que fazem Educação no país ou aqueles que 
se interessam pelas temáticas aqui discutidas. Nesse sentido, desejo uma boa leitura a 
todos e a todas. 

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: Apresentamos o itinerário formativo 
e apontamos o papel central da tecnologia para 
mediar, diferenciar e avaliar mudanças em 
práticas docentes no curso de aperfeiçoamento 
docente da Abordagem para Tornar Visível 
a Aprendizagem. Trata-se de uma proposta 
teórico-prática de formação continuada de 
professores em metodologias ativas, rotinas de 
pensamento e estratégias de documentação 
que, em homologia de processos, desenvolvem 
competências, habilidades e atitudes que já 
existem no grupo e mapeiam as que precisam 
ser desenvolvidas. A fundamentação teórica 
é o Project Zero, a pesquisa Visible Learning 
de John Hattie, o conceito de Aprendizagem 
Criativa de Mitchel Resnick e de Paulo Blikstein 
e as pesquisas do Centro de Referências em 
Educação Integral. 
PALAVRAS-CHAVE: metodologias ativas, 
formação docente, aprendizagem criativa, 
avaliação docente, tecnologias digitais.

THE MAKING LEARNING VISIBLE 

APPROACH AND THE CENTRALITY OF 

DIGITAL TECHNOLOGY

ABSTRACT: In this paper, we present the 
formative journey and point out the central role 
of technology to mediate, differentiate, assess 
and evaluate change in teaching practices 
regarding the teacher training improvement 
course of the Approach to Make Learning 
Visible. The Approach to Make Learning Visible 
is a theoretical-practical proposal of progressive 
teacher professional development program 
in active methodologies, thinking routines, 
and documentation strategies that develop, in 
process homology, competencies, skills and 
attitudes already present in the group and map 
those which need to be developed. Its theoretical 
framework is based upon Project Zero, the 
Visible Learning research by John Hattie, the 
Creative Learning concept by Mitchel Resnick 
and Paulo Blikstein, and also on the research 
held at Brazilian Centro de Referências em 
Educação Integral (Reference Center for 
Integral Education). 
KEYWORDS: active methodologies, teacher 
professional development, creative learning, 
teacher assessment, digital technologies.
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A FORMAÇÃO DOCENTE ATIVA

A Abordagem para Tornar Visível a Aprendizagem (ATIVA) é uma proposta de 
desenvolvimento profissional docente que nasce da sistematização da experiência de 
cursos de extensão de formação de professores ministrados no Instituto Singularidades 
entre 2018 e 2019. Trata-se de proposta formativa inteiramente baseada em metodologias 
ativas e portfólios digitais que tornam a aprendizagem visível e permitem professores de 
diferentes contextos e etapas educacionais partilhar experiências e desenvolver expertise 
colaborativa coletiva - o que, segundo John Hattie (2017; 2015), é o fator que mais tem 
impacto na aprendizagem dos estudantes. Especificamente, o curso torna visível a 
discussão sobre autoeficácia docente e o desenvolvimento de competências: criatividade, 
comunicação, colaboração, (auto)avaliação, feedback e metacognição.  

A hipótese desenvolvida no curso é a de que as metodologias ativas (MORAN; 
BACICH, 2018) e o estímulo à colaboração e à criatividade ampliam e engajam a 
construção de sentidos e de linguagem comum, base para processos de aprendizagem 
significativa e profunda. O farto uso de aplicativos digitais em diferentes dinâmicas de 
diferenciação pedagógica (BONDIE; ZUSHUO, 2018) visibilizam e potencializam o registro 
de conhecimentos prévios e a (re)elaboração coletiva das aprendizagens. A aprendizagem 
profunda e significativa é fruto do pensamento visível elaborado no coletivo (RICHHART, 
2015; RICHHART et al 2011), o que, segundo a teoria triádica da disposição desenvolvida 
pelo Project Zero (idem), mobiliza, a um tempo, capacidades, motivação e sensibilidade. 
Portanto, tornar o pensamento visível e coerente com os objetivos educacionais é a 
tarefa fundamental das estratégias de ensino comprometidas com a aprendizagem 
para o desenvolvimento integral (ANDRADE; COSTA; WEFFORT, 2019). A avaliação é 
tomada em sua dimensão formativa contínua: disparar e aprofundar o desenvolvimento 
do pensamento, das percepções e disposições do grupo como contínuo desenvolvimento 
de competências (Idem), o que promove a prática da avaliação não apenas na ou da 
aprendizagem, mas autoavaliação como aprendizagem.

DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO

Desenvolvemos práticas pedagógicas de aprendizagem visível em homologia de 
processos (SCHÖN, 1998) nas quais os professores vivenciam, em dupla conceituação, 
aprendizagens ativas e significativas “pelo olhar” dos estudantes (HATTIE, 2017) e 
planejam como transpor as estratégias estudadas às suas realidades escolares. O 
curso nomeia uma matriz de competências docentes e traz à consciência coletiva uma 
teoria da mudança com diversas estratégias que documentam e visibilizam o fio lógico 
do desenvolvimento individual e coletivo: diagnóstico inicial de autoeficácia docente, 
autoavaliação visível e coletiva em relação aos temas do curso, documentação digital em 
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tempo real e autoavaliação comparativa final (com estimativa de impacto na ampliação da 
autoeficácia docente. Ver exemplos de instrumentos de autoavaliação na figura 1).

Fig.1 Exemplos de autoavaliação visível por gráficos de radar realizados antes e após os estudos 
sobre os temas do curso. Á esquerda, modelo analógico com etiquetas (nota-se um “amarelamento ou 
esverdeamento” nas respostas após o estudo) e à direita, modelo digital com o aplicativo mentimeter 

(onde nota-se o aumento da proficiência pela ampliação do gráfico). Ver exemplos e explicação 
detalhada em ANDRADE (2019). Fonte: acervo pessoal da autora.

Para tanto, a tecnologia digital joga um papel decisivo: por meio de Padlets (murais 
colaborativos digitais) produzimos um portfólio coletivo que documenta em tempo real o 
processo formativo do curso e visibiliza tomadas de reflexão e consciência que aprofundam 
as aprendizagens. Como exemplo, disponibilizamos o padlet do curso ATIVA de longa 
duração (2019), disponível em <http://bit.ly/AVL2019> (ver figura 2) e o padlet do curso de 
curta duração (2018): disponível em <http://bit.ly/aprendizagemvisivel1>. 

Fig.2. Ilustração de trecho de um Padlet que documenta o portfólio online do curso de extensão da 
ATIVA no Instituto Singularidades. 

Fonte: acervo pessoal da autora.

A Abordagem promove um itinerário formativo com diferentes metodologias, todas 
sistematizadas por meio de Rotinas de Pensamento metacognitivas adaptadas do Project 

http://bit.ly/AVL2019
http://bit.ly/aprendizagemvisivel1
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Zero (RICHHART et al, 2011). As Rotinas fazem foram sistematizadas na pesquisa Making 
Thinking Visible (Idem) para desenvolver o ensino do pensamento visível em sala de 
aula. As Rotinas funcionam como estruturas fácies de memorizar que podem ser usadas 
nas diferentes áreas do conhecimento e nas diferentes atividades de estudo para formar 
hábitos mentais nas diferentes modalidades de pensamento: observar de perto, raciocinar 
com base em evidências, formular hipóteses e perguntas, nomear seu próprio pensamento 
e reconhecer suas próprias aprendizagens. 

Fig.3.Exemplos de uso da Rotina de Pensamento Vejo/Penso/Pergunto ou Imagino utilizadas no curso 
ATIVA. A atividade foi planejada durante o curso e aplicada com estudantes de 7 anos. Ao ver uma 
imagem, estudantes refletem e registram de modo pausado: “O que vemos?”, em seguida “O que 
pensamos sobre o que vemos?” e, então “O que imaginamos sobre o que vemos? Que perguntas 
temos?”. À direita, estudante é escriba para seu grupo durante atividade de leitura de imagem. À 

direita, mural com o registro de diversas rotinas sobre diversas imagens. Fonte: Acervo pessoal da 
autora.

As Rotinas de Pensamento que mais utilizamos são: 
• Vejo/Penso/Pergunto ou Imagino: sobre uma imagem (foto, mapa, cena, objeto), 

descrever o que se vê, o que se pensa sobre o que se vê e o que se imagina ou 
pergunta a partir do que se vê e pensa; Ver exemplos na figura 3;

• Zoom: a mesma que a anterior, mas ficada em leitura de imagem. Primeiro, mos-
trando um detalhe da imagem e fazendo sua leitura segundo os três passos -o 
que vejo/ o que penso/ o que imagino; em seguida, revela-se a imagem inteira e 
repete-se a interpretação vejo/penso/pergunto ou imagino; ao final, compara-se o 
que mudou no pensamento ao observar uma parte e a cena inteira;

• Antes pensava que.../Agora penso que...: rotina para fazer um balanço sobre 
aprendizagens desenvolvidas em uma aprendizagem; Pode-se torna-se mais re-
flexiva e projetiva ao adicionar ao final “ainda pergunto se...?” para desdobrar mais 
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reflexões no estudo; 

• O que já sabia/O que aprendi/O que ainda quero saber mais: Rotina de regis-
tro e balanço analítico sobre a própria aprendizagem; pode-se utilizar uma versão 
mais pessoal com: “Acho que sei/Hoje aprendi/Quero explorar mais...”; 

• Penso/Compartilho em pares/Compartilho em grupos: rotina que utilizamos 
como “discussão flash” (ANDRADE; COSTA; WEFFORT, 2019b): sobre uma 
questão, primeiro reflete-se e registra-se individualmente; em seguida, em duplas 
e, então, em quartetos em pé na sala; cada quarteto elege um repórter para expor 
a síntese para a classe;

• Fala Dominó: os grupos preparam um repórter para ir na frente da sala resumir 
sua discussão; lado a lado, todos os repórteres falam um na sequência do outro, 
conectando ideias e evitando redundâncias (Idem); 

• Manchetes: produzir uma síntese da aula ou de uma leitura por meio da elabo-
ração de uma manchete de jornal (pode-se inclusive variar os estilos jornalísticos 
nessa reportagem, do mais sensacionalista ao mais factual e objetivo)

• Gero/Seleciono/Conecto/Elaboro: promover o registro de ideias centrais (pré-
vias e pesquisas por meio de leitura) como Mapas Conceituais.

O padled registra diretamente algumas dessas rotinas como também é o suporte 
para postagem de outras tecnologias fartamente utilizadas: reflexão interativa digital 
com diversos tipos de gráficos e textos do mentimeter; vídeos e narrativas digitais de 
dinâmicas postados no youtube ou condensados na plataforma de vídeos flipgrid (ver nos 
links acima). O percurso formativo visa a proposta triádica (capacidades, disposições e 
sensibilidades) de desenvolvimento de competências (RICHHARD et al, 2011) por meio 
das seguintes metodologias: 

1. Autoavaliação de autoeficácia docente (google formulários) inicial e final inspirado 
no questionário da TALIS (OCDE, 2013);

2. Autoavaliação coletiva visível (ANDRADE, 2019) por meio de gráficos e rubricas 
colaborativas dos conceitos do curso a) por gráficos de radar em versão analógica 
com etiquetas; b) em versão interativa digital online (mentimeter) (ANDRADE, 
2020); c) com rubrica de proficiência, comparando a progressão nas aprendizagens; 
2) aplicada à rubrica de criatividade da OCDE (LUCAS et al, 2013);

3.  Versão brasileira do jogo de meta rubricas avaliativas do Teaching System Lab 
do Massachusetts Institute of Tecnology (ANDRADE; SARAVALLE, 2019) –
gameficação que elabora e evidencia a necessidade de tornar visível aos alunos a 
definição dos critérios avaliativos; 

4. Comparação e vivência de práticas pedagógicas em dupla conceituação, por 
exemplo, na aprendizagem do conceito de circuitos elétricos, colocamos docentes 
em situação real de aprendizagem visível homóloga a experiência de alunos: 
a) autoavaliação inicial com rubricas; b) aprendizagem baseada em problemas 
(Problem Based-Learning) por meio do desafio estruturado com circuitos elétricos 
em papel; c) Aprendizagem Criativa aberta com circuitos elétricos (tópicos 5 e 6); 
d) na comparação entre as metodologias;
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5. Projetos criativos abertos (Project-based learning) disparados por micromundos 
(PAPPERT, 2007) segundo a proposta de aprendizagem criativa de RESNICK 
(2018) e do fazer mão na massa significativo (BLIKSTEIN et al 2016) em duas 
metodologias: a) co-criação coletiva da escola que desejamos; b) Rodas de 
Invenções (RICCI; LEDERMANN, CAMARGO, 2019), projeto com kit maker 
disparado por meio de narrativa literária e mediada com rotinas de pensamento.

6. Processo de Design Thinking em grupos heterogêneos sobre as 8 forças pelas 
quais podemos transformar e modelar a cultura escolar (RICHHART, 2015): 
pesquisa, mapa de empatia, ideação, prototipagem, comunicação e feedback 
por pares para modelar um projeto de inovação educacional condensando os 
conceitos, metodologias e ferramentas estudadas no curso.

RESULTADOS E REFLEXÕES

Sendo pesquisa-ação em andamento, a ATIVA articula de modo próprio diferentes 
teorias e metodologias por meio da tecnologia digital. Todas convergem na promoção de 
experiências que tornam a aprendizagem visível, concreta e intencionalmente diferenciada 
(BONDIE e ZUSHUO, 2018), trazendo evidências ao debate. O foco analítico-pedagógico 
é reconhecido e nomeado pelo grupo em clara intencionalidade: desenvolver e autoavaliar 
a própria aprendizagem de competências por meio de cada metodologia, comparando-as 
e reconhecendo-as em suas práticas profissionais, afirmando potencialidades e limites. 
As estratégias de autoavaliação visível, sobretudo com rubricas, facilitam a metacognição 
e a proficiência teórica na análise e na gestão das metodologias, tanto quanto ampliam o 
engajamento nas mesmas. A autoeficácia docente se materializa quando compreendida 
e teorizada, quando professores conseguem nomear e dar feedback na visibilidade da 
proficiência nas competências desenvolvidas em grupo. Segundo a pesquisa fundante do 
Project Zero, nomear e perceber o próprio pensamento e quando ele ocorre é condição para 
controlá-lo e modulá-lo. A consciência sobre as diferentes ocasiões e modos de pensar é 
“o afeto de todas as disposições” (RICHHART et al 2011, p.33). Como indicam LUCAS, 
CLAXTON e SPENCER (2013), muito além dos conteúdos, a ênfase no autoconhecimento 
e na metacognição das aprendizagens - e hipotetizamos nós, da autoeficácia docente -, é 
a chave para consolidar o desenvolvimento eficaz de competências.
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