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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 volume 9 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, aqueles e aquelas que pensam e 
intercruzam as diferentes problemáticas educacionais.

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. 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 a Educação. 

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: Este texto apresenta duas 
experiências que ocorreram nas aulas da 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) do Colégio de Aplicação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (CAp/UFRGS) 
que oferece Ensino Fundamental e Médio. 
Trata-se do relato da produção de um jornal 
e de um e-book com os alunos, atividades 
totalmente desenvolvidas tem dois semestres 
consecutivos em sala de aula por uma 
professora no componente curricular chamado 
Projeto de Investigação (PI), o qual é oferecido 
aos alunos semestralmente junto com os 
demais componentes da grade curricular. 
Estas atividades, por sua característica eletiva, 
apresentam um caráter diferenciado das demais 
abordagens metodológicas ou curriculares. 
O resultado de um dos relatos, o e-book “A 
Chave para o Futuro”, pode ser verificado no 

seguinte endereço: http://www.bibliotecadigital.
ufrgs.br/da.php? nrb=001044916&loc 
=2017&l=08c2074073585d11. 
PALAVRAS-CHAVE: Metodologia; Currículo 
para EJA; Projeto de Investigação (PI); Pesquisa 
como princípio educativo.

RESEARCH PROJECT AT YOUTH AND 

ADULT EDUCATION (YAE): CURRICULAR 

COMPONENT THAT PROMOTES 

AUTHORTSHIP AND EXPANDS 

KNOWLEDGE

ABSTRACT: This text presents two experiences 
about Youth and Adult Education (YAE) of 
Colégio de Aplicação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (CAp/UFRGS) that offers 
Elementary and High School in classes of this 
modality.  It is the report about the production 
of a newspaper and an e-book with students, 
fully developed activities for two consecutive 
semesters in the classroom by a teacher in the 
curricular component called Research Project 
(RP), which is offered to students every six 
months along with the other components of the 
curriculum. These activities, due to their elective 
characteristics, present a different character from 
other methodological or curricular approaches. 
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The result of one of the reports, the e-book “A Chave para o Futuro“, is available at: http://
www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=001044916&loc=2017&l=08c2074073585d11.
KEYWORDS: Methodology; Curriculum for EJA; Research Project (RP); Research as an 
educational principle

1 |  DE ONDE, COM QUEM E PARA QUEM FALAMOS?

As características especiais dos Jovens e Adultos que retornam/procuram à 
escolarização exigem a atenção do professor no sentido de valorizar os conhecimentos 
prévios que compõem sua [vasta] experiência de vida e partir daí para a construção das 
novas habilidades cognitivas, procedimentais e atitudinais que os auxiliem nos diferentes 
âmbitos, sejam sociais ou profissionais. 

Nos processos de ensino e de aprendizagem esses conhecimentos prévios têm 
grande importância, especialmente para o professor, pois conforme Astolfi (1988), a 
aquisição de conceitos pelos alunos não é mero preenchimento de um espaço vazio, 
mas sim a reconstrução de um corpo organizado de ideias e concepções prévias. Por 
isso que os professores que em sala de aula consideram e trabalham com essas ideias 
prévias respeitam a dinâmica dos processos pedagógicos, identificando nas concepções 
dos educandos tanto ‘obstáculos’ - modos de pensar e proceder contrários à construção 
de determinado saber - como ‘precursores’ - ideias que se aproximam do saber a ser 
construído (COELHO et al., 2000). 

Segundo Vital Junior (2006), os espaços destinados à EJA cumprem, entre outros, 
o papel de mediar saberes cotidianos e conhecimento formal. Resta à escola e aos 
professores estimular e ajudar a concretizar esta mediação. Assim, o grupo que pesquisa 
permanentemente este tema no  CAp/UFRGS tem experimentado uma metodologia 
inovadora: o educar pela pesquisa e colocado este procedimento em prática na sala de 
aula das turmas de EJA desde 2009.

2 |  POR QUE FALAMOS?

Os principais objetivos deste trabalho inovador em pesquisa com EJA são os 
seguintes: 

• proporcionar um processo de ensino-aprendizagem em que capacite os educan-
dos para dominar instrumentos da cultura letrada, que lhes permitam melhor com-
preender e atuar no mundo em que vivem; 

• promover a interdisciplinaridade e as relações entre o conhecimento escolar for-
mal e as demandas sociais; 

• oferecer formação crítica e social, visando à inserção cidadã ativa, ao conheci-
mento de direitos e deveres e à valorização da democracia; 

http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=001044916&loc=2017&l=08c2074073585d11
http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=001044916&loc=2017&l=08c2074073585d11
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• trabalhar diferentes dimensões do humano, incluindo o sensível, o estético, o ar-
tístico e o linguístico; 

• oferecer e ampliar repertórios sociais e culturais socialmente valorizados, para 
além dos componentes curriculares formais, através de saídas a campo e expe-
riências práticas diferenciadas; 

• proporcionar possibilidades complexas e diversificadas de trajetos formativos; 

• instigar ações e práticas científicas, a fim de desenvolver autonomia e protagonismo 
na busca, seleção, tratamento e crítica de informações; 

• aumentar a autoestima, fortalecendo a confiança na capacidade de aprendizagem 
do estudante; 

• conhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira, respeitar diferenças de gêne-
ro, geração, raça e credo, fomentando atitudes de não-discriminação.

3 |  QUAL A METODOLOGIA QUE USAMOS PARA ATINGIR ESTES OBJETIVOS?

A metodologia usada para atingir estes objetivos é pensada e organizada pelo grupo 
de professores a cada novo período letivo, mas segue algumas diretrizes:

a) São oferecidos dois períodos semanais fixos em uma noite da semana para o 
encontro dos alunos com seus professores durante todo o semestre. Devido ao seu caráter 
maior de acompanhamento e tutoria, o professor passa a se chamado de orientador e os 
alunos de orientandos.  

b) O componente curricular Projeto de Investigação (PI) tem caráter eletivo, isto é, 
o educando pode escolher livremente a temática que deseja pesquisar e só depois da 
escolha feita é encaminhado para um orientador em definitivo que o acompanhará até o 
final do semestre. Todos os professores da EJA (o grupo é formado por 18 professores 
que atuam em sala de aula semanalmente) estão presentes na noite do PI.

c) Nos primeiros encontros o aluno recebe orientação para realizar sua escolha 
através de diferentes estratégias organizadas pelos professores em conjunto, visando 
ampliar o leque de possibilidades de escolha (roda de conversa, apresentação de PIs de 
anos anteriores, visitas com conversas de colegas que já se formaram, salas temáticas, 
etc). 

d) Após as primeiras aulas dedicadas à escolha do tema, os orientandos são 
encaminhados em pequenos grupos aos seus orientadores e o trabalho de pesquisa 
se inicia com a formulação da pergunta inicial, instigada pelo orientador. Estimula-se 
também que os educandos conversem entre si, auxiliem-se, troquem experiências, pois 
com esta formatação, os grupos mesclam as três turmas e, não raro, temos alunos das 
turmas EM3, EM2 e EM1 juntos o que consideramos que enriquece muito a construção 
de conhecimentos. 

Obs.: De acordo com as temáticas alguns grupos são compostos por vários 
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orientadores e recebem maior número de orientandos, esta aproximação não é fixa e 
varia em cada semestre por causa das propostas temáticas.

e) A avaliação do componente curricular PI é feita pelo professor-orientador mediante 
o acompanhamento do processo ao longo do semestre. Leva-se em conta a assiduidade 
do orientando, o interesse em participar da pesquisa, o envolvimento no trabalho, o 
entrosamento/a participação com os colegas do grupo, a entrega/qualidade de um trabalho 
escrito ou equivalente a critério do orientador (de acordo com a proposta desenvolvida, 
pode ser outra combinação, em se tratando de teatro, música, química, pesquisa virtual, 
etc) e de uma apresentação no final do semestre para todas as turmas.

f) A principal função dos orientadores ao longo do desenvolvimento dos PIs é auxiliar 
os estudantes durante esse processo, indicando, por exemplo, fontes confiáveis de 
consulta, ou solucionando problemas – obstáculos que os alunos não consigam transpor 
por si próprios (uso de tecnologias, recursos para apresentação, etc)

Assim ao desenvolverem por si próprios uma investigação acerca de determinado 
tema, primeiramente os discentes dão um importante passo na direção de deixarem de ser 
meros objetos dentro do processo educativo, estruturando-se como sujeitos responsáveis 
pelo seu próprio aprendizado. Um dos pilares da Educação, apontado pelo Relatório 
Delors, elaborado a pedido da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura [UNESCO], é “o aprender a ser”. 

4 |  QUAL FORAM AS EXPERIÊNCIAS, AFINAL?

Muitos têm sido os trabalhos já realizados nestes semestres em que o Colégio de 
Aplicação (CAp) vem implementando esta metodologia. Escolhi apresentar dois trabalhos: 
tive a alegria de orientar e acompanhar dois grupos de dez alunos, um em cada semestre. 
O primeiro elaborou um jornal e o segundo um e-book.

O primeiro resultado apresentado, portanto, remete ao JORNAL PROJETO DE 
INVESTIGAÇÃO, desenvolvido com Adobe InDesign CC pelos alunos. O jornal foi 
totalmente feito por eles, desde o planejamento até a impressão final; eu fiquei no apoio 
e na revisão, mais como professora de Português e orientadora do PI. Também a pedido 
do grupo escrevi o Editorial. As demais partes do jornal foram escritas, desenhadas, 
elaboradas por eles.

Todos os cuidados foram tomados para que o jornal tivesse a aparência e o jeito de 
um jornal de verdade, mesmo que seu tamanho fosse diferente. Nos primeiros encontros 
do grupo, vários jornais foram consultados para servirem de modelo e o Jornal da 
Universidade foi eleito para ser o modelo a ser seguido.

Então, seguindo o modelo, na capa foi colocada a identificação do Jornal bem no alto 
e logo em seguida uma grande fotografia. Esta se referia ao grupo de alunos e professores 
na rampa de acesso ao 2º andar do CAp, tirada especialmente pra o Jornal. Abaixo foram 
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colocadas várias chamadas de textos das páginas internas do jornal. 
Na segunda página foi posto o editorial, os créditos e um artigo. Na terceira, a 

estrutura da EJA e uma Agenda de eventos. Na quarta e na quinta, páginas, que se 
referiam ao miolo, foram colocadas pequenos depoimentos dos alunos sobre os demais 
PIs e fotografias de todos os grupos com seus orientadores. A sexta página é multicultural, 
apresentando uma variedade de textos: uma fábula criada pelos alunos, sugestões de 
leituras, jogo dos erros, horóscopo. Na sétima página aparecem duas entrevistas e uma 
charge também criada por eles. Na contracapa um destaque especial: depoimentos dos 
alunos do PI do grupo que fez o Jornal e uma parte da história do Colégio. 

Convém destacar mais uma vez que todos os textos foram redigidos por eles, 
desenvolvendo desta forma um conhecimento de vasta variedade de gêneros textuais em 
curto período de tempo, habilidade e capacidade que de outra forma em grupos grandes 
não seria possível atingir. 
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Fotografia da capa do Jornal Projeto de Investigação. Imagem do arquivo pessoal da professora Juçara 
Benvenuti.

O segundo resultado que apresento refere-se à produção do e-book, intitulado A 
Chave para o Futuro, que após ser concluído e revisado foi encaminhado para publicação 
no repositório LUME da UFRGS e se encontra à disposição para consulta da comunidade 
no seguinte endereço: 

<http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=001044916&loc=2017&l=08c2074073585d11>. 

Compõe o e-book um prefácio e um posfácio escritos por outras professoras 
que também são orientadoras de PIs convidadas para participar da publicação, uma 
apresentação escrita por uma aluna e pela professora-orientadora do PI do projeto 
do e-book, quatro capítulos escritos por grupos de alunos com apoio de bolsistas de 

http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=001044916&loc=2017&l=08c2074073585d11
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graduação e uma conclusão também escrita por aluno com ajuda de bolsista. Portanto, no 
total houve a participação de 10 alunos de EJA e 5 bolsistas na produção do e-book que 
culminou por apresentar em seu miolo quatro capítulos com gêneros textuais variados.

A escolha de cada gênero textual que iria compor os capítulos foi discutida nos 
primeiros encontros do PI e adequada ao planejamento do que iria compor cada capítulo. 
Em seguida uma pesquisa sobre cada gênero foi feita para conhecimento das diferenças 
entre eles, com ajuda da orientadora. Após este momento, outra pesquisa foi realizada: o 
conteúdo propriamente dito que comporia os quatro capítulos. A partir daí, o trabalho foi 
divido em pequenos grupos e os bolsistas passaram a acompanhar a organização dos 
capítulos. 

Assim, no primeiro capítulo há uma visão da história da EJA no Brasil, sob o título Uma 
luta histórica, e para fundamentar a apresentação desta parte da pesquisa foi utilizado 
o gênero textual ensaio. Dois alunos da EJA realizaram a pesquisa sobre este tema e 
sobre o referido gênero com ajuda de um bolsista da Letras e escreveram o capítulo que 
posteriormente foi revisado pela professora. 

O segundo capítulo conta a história dos projetos de EJA criados e desenvolvidos no 
CAp e ficou sob a responsabilidade de dois alunos da EJA com o apoio de um bolsista. 
Recebeu o título: A construção da EJA no Colégio de Aplicação da UFRGS. O gênero 
textual escolhido para fundamentar a apresentação desta parte da pesquisa foi a resenha. 
Da mesma forma a pesquisa foi feita sobre o tema e sobre o gênero textual usado no 
capítulo.

O terceiro capítulo, que esteve sob a responsabilidade de duas alunas com o apoio 
de três bolsistas apresenta as produções dos alunos da EJA no CAp. Para tanto está 
dividido em duas sessões: na primeira, as produções textuais, que incluem os gêneros 
fábula, charge, redação escolar, poesia, história em quadrinhos. Na segunda, as produções 
midiáticas, QRCODE, radionovelas, avatares, videoclipes. O título deste capítulo é Autoria 
na EJA. Este capítulo envolveu muitos gêneros textuais, exigindo uma pesquisa grande 
para caracterizar cada um deles, antes de apresentar os exemplos das produções dos 
alunos, por isso houve necessidade de apoio de vários bolsistas na pesquisa.

O quarto capítulo intitulado O caminho para o autoconhecimento foi dividido em duas 
sessões, cada uma composta por dois gêneros: entrevistas e memórias. Na primeira sessão 
foram apresentadas entrevistas com ex-alunos do Colégio e na segunda, memoriais. A 
responsabilidade deste capítulo era de duas alunas com o apoio de um bolsista.

5 |  O QUE SE APRENDE COM ESTES RELATOS?

O conjunto de produções aqui apresentadas, que constituem o Jornal e o E-book, 
mostra que uma prática educativa pode dar voz aos alunos, permitir que sejam 
pesquisadores, participantes do processo de aprendizagem, sujeitos conscientes e 
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reflexivos. Assim, aliando o exercício de aprendizado dos gêneros textuais, de forma 
contextualizada, significativa para os alunos da EJA, com a orientação para pesquisa 
científica foi possível desenvolver projetos de qualidade e com grande significado para os 
educandos. 

Além disso, a construção do E-book mobilizou um grupo de bolsistas/monitores da 
graduação que participaram do projeto sob orientação da professora da disciplina do PI. 
Este grupo interagiu com os estudantes de EJA, permitindo, desta forma, que ocorresse 
ainda a formação de futuros professores em metodologias diferenciadas e inovadoras. 

Este conhecimento reforça a teoria da educação popular preconizada por Freire, 
aponta caminhos para as possibilidades da inovação, da criação, da interdisciplinaridade 
na sala de aula. Se um projeto como este pode ser desenvolvido em dois períodos 
semanais durante um semestre com alunos que chegam à escola com defasagem escolar, 
o que podemos fazer se tivermos mais tempo, mais condições de interagir com eles, 
mais recursos tecnológicos ao alcance de todos? Seguimos na luta pela educação de 
qualidade!
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