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APRESENTAÇÃO

Fomos surpreendidos em 2020 pela pandemia do novo coronavírus. Nesse entremeio 
de suspensão de atividades e de distanciamento social, fomos levados a repensar as 
nossas relações e a forma de ver o mundo. Mesmo em 2021 e com a recente aprovação 
do uso emergencial das vacinas no Brasil, seguimos um distanciamento permeado por 
angústias e incertezas: como será o mundo a partir de agora? Quais as implicações do 
contexto pandêmico para as questões sociais, sobretudo para a Educação no Brasil? Que 
políticas públicas são e serão pensadas a partir de agora em nosso país?

E é nesse lugar histórico de busca de respostas para as inúmeras problemáticas 
postas nesse período que estão os autores e autoras que compõe esse livro. Sabemos, 
partindo do que nos apresentaram Silva, Nery e Nogueira (2020, p. 100), que as 
circunstâncias do contexto pandêmico são propícias e oportunas para construção de 
reflexões sobre os diversos “aspectos relativos à fragilidade humana e ao seu processo 
de ser e estar no mundo, que perpassam por questões culturais, educacionais, históricas, 
ideológicas e políticas”. Essa pandemia, ainda segundo os autores, fez emergir uma 
infinidade de problemas sociais, necessitando assim, de constantes lutas pelo cumprimento 
dos direitos de todos.

Esse movimento sistemático de olhar para as diversas problemáticas postas na 
contemporaneidade, faz desencadear o que o que Santos (2020, p. 10) chamou de “[...] 
claridade pandêmica”, que é quando um aspecto da crise faz emergir outros problemas, 
como os relacionados à sociedade civil, ao Estado e as políticas públicas, por exemplo. É 
esse, ainda segundo o autor, um momento catalisador de mudanças sociais. Direcionar 
e ampliar o olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas postos pela 
contemporaneidade, portanto, é um desafio, aceito por muitas professoras e professores 
pesquisadores brasileiros, como os compõe esse livro.

Destarte, as discussões empreendidas nesta obra, “Educação: Sociedade Civil, 
Estado e Políticas Educacionais”, por terem a Educação como foco, como o próprio 
título sugere, torna-se um espaço oportuno de discussões e (re)pensar da Educação, 
considerando os diversos elementos e fatores que a intercruzam. Reúne-se aqui, portanto, 
um conjunto de textos originados de autores e autoras de diferentes estados brasileiros e 
países.  

Os autores e autoras que constroem essa obra são estudantes, professoras 
e professores pesquisadores, especialistas, mestres, mestras, doutores ou doutoras 
que, muitos, partindo de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas 
que os mobilizam. Esse movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um 
movimento pendular que, pela mobilização dos autores/autoras e discussões por eles e 
elas empreendidas, mobilizam-se também os leitores/leitoras e os incentiva a reinventarem 



os seus fazeres pedagógicos e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, 
portanto, desejamos a todos e todas uma instigante e provocativa leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: Atualmente a palavra inovação, 
perpassa por todas as áreas da ciência, sendo 
esta primordial para a educação e para a 
formação continuada de professores. O objetivo 
do estudo desta pesquisa foi analisar e repensar 
a formação continuada de professores para o 
aprimoramento do ofício e prática docente com a 
busca de novos caminhos para a proposição de 
inovações pedagógicas. Para atingir tal objetivo, 
utilizou-se a pesquisa bibliográfica com autores 
que se dedicaram a analisar e refletir sobre o 
tema. Os resultados apontam que a reflexão 
é muito importante no processo da formação 
continuada e que esta se aprimora a partir do 
local de trabalho. Concluiu-se que é essencial ao 
professor refletir permanentemente, colocando-
se como sujeito dessa formação continuada 
e é relevante a demanda de novos caminhos 
para a proposição de inovações pedagógicas, 
aprimorando a prática docente, em um contexto 
humanizador e sócio-histórico para mediar o 
conhecimento do aluno.
PALAVRAS-CHAVE: Formação continuada. 
Inovações pedagógicas. Prática pedagógica. 

Sócio-histórico.

CONTINUED TRAINING, A NEED FOR 
INNOVATION FOR NEW PERSPECTIVES 
AND IMPROVEMENT OF PEDAGOGICAL 

PRACTICE
ABSTRACT: Nowadays, the word innovation is 
permeated by all areas of science, and this is a 
key element for education and for the continuing 
education of teachers. The objective of this 
study was to analyze and rethink the continuous 
formation of teachers for the improvement of 
the craft and teaching practice with the search 
of new paths for the proposition of pedagogical 
innovations. In order to reach this objective, the 
bibliographical research was used with authors 
who dedicated themselves to analyze and reflect 
on the subject. The results indicate that reflection 
is very important in the process of continuous 
training and that this is improved from the 
workplace. It was concluded that it is essential for 
the teacher to reflect permanently, placing himself 
as the subject of this continuous formation and 
it is relevant the demand of new paths for the 
proposition of pedagogical innovations, improving 
the teaching practice, in a humanizing and socio-
historical context to mediate the knowledge of the 
student.
KEYWORDS: Continuing education. Pedagogical 
innovations. Pedagogical practice. Socio-
historical. 

INTRODUÇÃO 
Ao tratar do ato de ensinar, é perceptível 

e de suma importância que o professor tenha 
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uma formação de qualidade, formação essa, que se constitui num processo contínuo e 
ininterrupto, com o intuito de aprimorar a sua prática pedagógica.

Como aponta Veiga (2008, p. 15): 

Poe essa ótica, formação assume uma posição de “inacabamento”, vinculada 
à história de vida dos sujeitos em permanente processo de formação, 
que proporciona a preparação profissional. O processo de formação é 
multifaceado, plural, tem início e nunca tem fim. É inconcluso e autoformativo 
[...].

A respeito disso, as discussões e pesquisas educacionais contemporâneas e ao 
longo das últimas décadas, a formação continuada de professores vem ocupando lugar 
significativo e uma preocupação com a reformulação das políticas públicas. Do mesmo 
modo, nos estudos sobre formação docente, focalizando os aspectos pedagógicos da 
docência, é possível averiguar que há uma preocupação com a mudança na atuação dos 
professores, principalmente após o início do exercício profissional.

Surge assim a necessidade de sempre inovar na formação continuada de 
professores. Atualmente a palavra inovação, perpassa por todas as áreas da ciência, sendo 
esta primordial para a educação e especialmente para a formação daqueles que fazem a 
mediação no processo de ensino e de aprendizagem: os professores.

Por isso, se torna necessário e de grande relevância repensar a formação continuada 
de professores para o aprimoramento das práticas educativas. Farias e Rocha (2012, p. 48) 
considera que: 

[...] o processo de modernização social tem imprimido novas configurações às 
relações de ensino e de aprendizagem que medeiam às práticas educativas, 
requerendo professores com capacidades e conhecimentos continuamente 
renováveis em função do avanço tecnológico do mercado e cultural do mundo 
globalizado, sob o risco de ser considerado ineficaz e conservador.

Desse modo, para acompanhar as inovações, as transformações sociais e 
educacionais, requer que o professor esteja constantemente renovando sua prática, 
transformando e construindo conhecimentos significativos. Assim, emergem desafios para 
a inovação pedagógica tornando-se um processo complexo, mas necessário.

Diante disto, nesta pesquisa objetivou-se analisar e repensar a formação continuada 
de professores para o aprimoramento do ofício e prática docente com a busca de novos 
caminhos para a proposição de inovações pedagógicas, de modo que correspondam mais 
adequadamente ao momento vivido pelos docentes em sua profissão e compreender a 
formação docente em uma perspectiva da ação crítico reflexiva voltada para a educação 
básica.
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METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma abordagem qualitativa abrangendo-se 

de estudos bibliográficos, teve como aporte teórico a revisão de literatura especializada 
sobre o tema em algumas obras de referência que compreendem os anos entre 1995 e 
2018, com o objetivo de explicitar os aspectos teóricos da temática: Formação Continuada, a 
necessidade da inovação para novas perspectivas e aprimoramento da prática pedagógica; 
com autores renomados, os quais contribuíram para reflexões e discussões enriquecedoras 
sobre a formação continuada, inovações pedagógicas e prática pedagógica 

Os materiais encontrados foram heterogêneos, na forma de capítulos de livro, tese, 
artigo publicado em periódico e trabalho aceito em evento (produções que são previamente 
avaliadas por comissões de especialistas). 

RESULTADOS
Para superar os eventuais contratempos que passam a educação e a sala de aula 

em si, a formação continuada precisa estar e em busca de resultados efetivos para a prática 
pedagógica, colocar como eixo da formação o conhecimento, considerar e valorizar este a 
partir do conhecimento que o próprio professor traz consigo.

Trata-se de colocar como eixo o conhecimento, centro da formação inicial ou 
básica, de formação continuada; de realizar e usar pesquisas que valorizem 
o conhecimento dos profissionais da educação e tudo aquilo que eles podem 
auxiliar a construir. É o conhecimento, ainda, estabelecido como fulcro 
das novas dinâmicas interacionistas das instituições para a valorização da 
educação e a superação de seus problemas e dificuldades (Marin, 1995, 
p.17-8).

Dessa forma, é necessário pensar em formação continuada que valorize tanto a 
prática do professor no cotidiano da sala de aula, quanto o conhecimento que procede de 
pesquisas, unindo a teoria e prática para a formação do conhecimento na prática docente.

A este propósito, Imbernón (2010, p.77) enfatiza que “A formação continuada do 
professor passa pela condição de que este vá assumindo uma identidade docente, o que 
supõe ser sujeito da formação e não objeto dela, mero instrumento maleável e manipulável 
nas mãos dos outros”.

A formação de professores tornou-se um grande desafio atual da educação, tendo o 
docente que aperfeiçoar sua prática para diferentes contextos de aprendizagem.

A valorização dos processos de aprendizagem dos próprios professores, ou 
seja, no investimento pessoal e institucional de seu aperfeiçoamento continuo, 
segundo a criação ou produção de diferentes contextos de aprendizagem 
também para o professor e não só para o aluno (MACEDO, 2010, p.36-37). 

Para o bom desenvolvimento profissional, é de suma importância que o professor 
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reconheça que a formação continuada também é de sua responsabilidade. 

A formação continuada é a garantia do desenvolvimento profissional 
permanente. Ela se faz por meio do estudo, da reflexão, da discussão e 
da confrontação das experiências dos professores. É responsabilidade da 
instituição, mas também do próprio professor. O desenvolvimento pessoal 
requer que o professor tome para si a responsabilidade com a própria 
formação, no contexto da instituição escolar (LIBÂNEO, 2009, p. 389). 

Revertendo assim, situações vivenciadas pelo professor no cotidiano em momentos 
pelos quais os docentes adquirem e constroem conhecimento, tornando-se um processo 
de formação contínua.

Assim, ao mesmo tempo em que se atribui grande força às experiências 
do professor acumuladas ao longo de sua vida – que, em geral, constituem 
inspiração (ou anti-inspiração), na maioria das vezes inconsciente, à sua 
configuração como um profissional ao longo da carreira, entende-se que essa 
configuração deva ser acompanhada pelo que o presente trabalho entende 
como processo de formação continuada (MIZUKAMI et al., 2002, p. 16).

Desse modo, a reflexão sobre as experiências é muito importante neste processo, 
uma vez que contribui para interligar a formação inicial, a formação continuada e as 
situações vivenciadas pelos professores ao longo de sua profissão. A formação continuada 
se aprimora a partir do local de trabalho, ou seja, no chão da escola, na sala de aula. 
Entretanto, necessita que o professor tenha a reflexão crítica ampliando sua experiência 
profissional. 

DISCUSSÃO
Uma visão educacional no século XXI, salienta grandes mudanças na educação, 

gerando indicadores de que o ofício de professor demanda muitos conhecimentos, 
habilidades, experiências e estratégias de ensinar para que o processo de ensino e 
aprendizagem seja de qualidade. Como aponta Arroyo (2002, p.18) “[...] O termo ofício 
remete a artífice, remete a um fazer qualificado, profissional [...]”.

É inegável que os saberes e conhecimentos necessários para a prática docente são 
infindos. Tardif (2002, p. 36) defini os diversos saberes presentes na prática pedagógica 
do professor, para ele, o saber docente é “[...] plural, formado pelo amálgama, mais ou 
menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, 
curriculares e experienciais”.

Contudo, a formação inicial dos professores não estabelece uma base suficiente 
para as demandas da prática educativa, é necessário que o professor aprofunde seus 
conhecimentos constantemente, assim, neste propósito é de fundamental importância 
novos rumos para a prática pedagógica. Para tal, os estudos do professor no seu cotidiano 
contribuem na intervenção da realidade no que se refere à sua prática e à sua formação 
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propiciando uma prática educacional significativa.
Portanto, a formação continuada é essencial ao professor, que possui um papel 

primordial quando se refere a ensino, devendo buscar a atualização e requalificação 
constantes, para propiciar aptidões e adequar suas práticas às inovações que surgem para 
a educação. E em especial, ensinar os alunos a estabelecer amarrações/ligações/conexões 
com a atualidade, proporcionando meios para compreender a sociedade, a finalidade da 
ciência e dos valores em um processo humanizador. 

Nesse sentido, em uma perspectiva histórico-cultural, a atuação do professor como 
mediador é a expressão de uma boa didática. Conforme Libâneo (2011, p. 88):

numa formulação sintética, boa didática significa um tipo de trabalho na sala 
de aula em que o professor atua como mediador da relação cognitiva do 
aluno com a matéria. Há uma condução eficaz na aula quando o professor 
assegura, pelo seu trabalho, o encontro bem sucedido entre o aluno e a 
matéria de estudo. Em outras palavras, o ensino satisfatório é aquele em que 
o professor põe em prática e dirige as condições e os modos que asseguram 
um processo de conhecimento pelo aluno.

O professor mediador conduz o aluno à apropriação do conhecimento, considerando 
o contexto do aluno e desempenha um papel, que segundo Soares e Pinto, (2001, p. 7): 
“[...] será de incentivador, facilitador, mediador das ideias apresentadas pelos alunos, 
de modo que estas sejam produtivas, levando os alunos a pensarem e a gerarem seus 
próprios conhecimentos”.

Conforme a teoria histórico-cultural, o ensino tem como finalidade a realidade 
humana sob um contexto sócio-histórico, ou seja, considera o contexto do aluno, a 
relação professor-aluno, como também, fomentar o desenvolvimento das capacidades e a 
subjetividade do aluno, por meio da mediação do professor.

CONCLUSÃO
Por meio dos estudos realizados com os autores desta pesquisa, foi possível 

observar e compreender a necessidade de aprimoramento e aperfeiçoamento do professor, 
partindo do princípio de que a formação deve ser constante e contínua, buscando inovações 
no processo de formação continuada, sendo este complexo, mas necessário. 

É essencial ao professor refletir permanentemente, colocando-se como sujeito dessa 
formação continuada, considerando as situações vivenciadas no cotidiano como momentos 
oportunos de adquirir conhecimento e aprendizagem, que fazem parte do processo de 
formação docente.

Em suma, é relevante a demanda de novos caminhos para a proposição de 
inovações pedagógicas, aprimorando a prática docente, em um contexto humanizador e 
sócio-histórico para mediar o conhecimento do aluno.
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