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APRESENTAÇÃO
Ao pensar a sociedade da informação, num mundo em que o desenvolvimento das 

tecnologias ocorre numa velocidade espantosa, verificamos que não temos mais como 
protelar a percepção de que estamos imersos na era digital. Sabemos que a educação 
está intrinsecamente  ligada a este processo, e para pensá-la, necessitamos refletir sobre 
as características centrais que embasam as relações entre tecnologia, escola e sociedade.

Pensar essas novas relações na contemporaneidade interpõe um grande desafio 
às instituições escolares. Parte-se da necessidade de mediar diálogos entre imigrantes e 
nativos digitais, propondo práticas pedagógicas que envolvam novas linguagens e todos 
os tipos de tecnologias.

Vivemos com uma geração hiperconectada. Assim, é urgente compreender que 
o sujeito “ [...] não é uma inscrição localizável, mas um ponto de conexão na rede [...]” 
(SIBILIA, 2012, p. 177), e que a geração que está na escola é o retrato dos tempos que 
mudam (BAUMANN; LEONCINE, 2018).

Esta obra objetiva levar o leitor a navegar pelas águas do conhecimento. Cada 
capítulo deste e-book destaca importantes contribuições para as discussões que envolvem 
o momento vivido pelas escolas, seus profissionais e estudantes durante a pandemia em 
2020/2021. No decorrer das linhas o leitor encontrará pesquisas científicas, discussões, 
narrativas, projetos e propostas que abordam  o uso das tecnologias, o ensino remoto, a 
educação a distância, as metodologias ativas, o uso de aplicativos, dentre outros.

Com o intuito de promover a circulação desses saberes produzidos pelos vários 
pesquisadores, parte-se do desafio de pensar a intencionalidade da arquitetura atual 
da escola, e sua influência na relação que os usuários estabelecem com tais espaços. 
Visto que, ao viver uma inesperada pandemia, foi preciso apreender novos caminhos 
para reconfigurar a prática pedagógica. Os autores, com seus textos, deixam em cada 
página, reflexões possíveis e construções necessárias instigando tensionar dificuldades 
e apontar as potencialidades encontradas nos mais variados espaços em que foram 
vivenciadas as aulas remotas. Bem como, a influência das tecnologias no processo de 
ensino-aprendizagem nas atividades não presenciais.

Diante dessas considerações, convidamos cada um e cada uma, a seu modo, a 
mergulhar nestes textos para descobrir a beleza da construção coletiva de importantes 
saberes, reflexos da experiência única de cada sujeito autor. 

Mais do que nunca, é fundamental repensar a educação no coletivo. Romper com 
a lógica da linearidade e da transmissão do conhecimento abre as portas para que as 
novas formas de ensinar e aprender sejam reconfiguradas e ressignificadas pelo uso 
das tecnologias. Mais do que isso, a relação educação e tecnologia precisa incorporar 
significados, sentimentos e emoções.
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RESUMO: A ressignificação do papel do 
professor exige a formação dos professores, 
que ocorreu por meio da homologia de processo 
e possibilitou a vivência e reflexão sobre novas 
práticas, tornando a escola um lugar não 
apenas de transmissão, mas de construção da 
aprendizagem entre todos os atores.
PALAVRAS - CHAVE: Formação, Protagonismo, 
Ensino Integral.

YOUTH PROTAGONISM, PROTAGONIST 
TEACHERS: A REFLECTION ON 

TEACHER QUALIFICATION THROUGH 
ACTIVE METHODOLOGIES

ABSTRACT: The resignification of the 
teacher’s role requires teacher qualification, 
which occurred through process homology and 
enabled the experience and reflection on new 
practices, making the school a place not only for 
transmission, but for the construction of learning 
among all actors.
KEYWORDS: Qualification, Protagonism, 
Integral Education.

INTRODUÇÃO 
Nas escolas estaduais paulistas, 

inseridas no Programa Ensino Integral (PEI), os 
professores detalham individualmente em seus 
Programas de Ação, as atividades e estratégias 
que pretendem realizar em sala de aula, 
traçadas em alinhamento às diretrizes do PEI e 
com foco nas metas acadêmicas estabelecidas 
pela Secretaria da Educação. As ações são 
divididas em cinco premissas: Protagonismo, 
Formação Continuada, Excelência em Gestão, 
Corresponsabilidade e Replicabilidade. 

Como coordenadora pedagógica de 
uma escola PEI, diagnostiquei a premissa 
“Protagonismo” como a com maior dificuldade 
entre os professores na hora de propor ações 
capazes de se desdobrar em encaminhamentos 
concretos/efetivos em sala de aula.

A recorrência desta dificuldade 
levou a seguinte questão: como ampliar as 
possibilidades de atuação dos professores 
na promoção do Protagonismo Juvenil entre 
os alunos? Esta reflexão lançou luz sobre a 
necessidade de rever a formação oferecida na 
escola.  

DESENVOLVIMENTO
O conceito de Protagonismo Juvenil que 

orienta as escolas PEI foca numa metodologia 
pedagógica cooperativa para vivência e prática 
dos objetos de estudos a partir da “participação 

http://lattes.cnpq.br/0223545418074087
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de adolescentes no enfrentamento de situações reais na escola, na comunidade e na vida 
social mais ampla, atuando como parte da solução e não do problema”, sendo o jovem 
“visto como fonte de iniciativa (ação), liberdade (opção) e compromisso (responsabilidade)” 
(COSTA, 2001, p. 09).

Dessa forma, o Protagonismo Juvenil é uma das ferramentas para promover as 
Competências Gerais e Socioemocionais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
visto que corrobora com o ensino por competências, que 

significa utilizar formas de ensino consistentes para responder a situações, 
conflitos e problemas próximos da realidade, em um complexo processo de 
construção pessoal com exercitações de progressiva dificuldade e ajudas 
contingentes conforme as características diferenciais dos alunos (ZABALA, 
2010 p. 109).

Neste cenário, a formação dos professores quanto ao Protagonismo Juvenil ganha 
relevância e amplia as possibilidades de trabalho na sala de aula.  

Na escola estadual em que atuo como Coordenadora Pedagógica Geral, pelo 
diagnóstico realizado a partir dos Programas de Ação dos professores, percebi dificuldade 
na proposição e realização de ações concretas que viabilizassem o Protagonismo dos 
alunos, o que me levou a reformular as orientações pedagógicas e formativas, visto que 
não estavam atingindo, como esperado, o cotidiano da sala de aula.  

O primeiro ponto foi retomar o estudo de “sequência didática” e do ensino por 
“habilidades e competências”, à luz do Protagonismo Juvenil. Contudo, era preciso algo 
diferente, pois trabalhar esses temas da mesma maneira, seria oferecer mais do mesmo, 
sem a certeza de verificar se as reflexões desenvolvidas na formação, estariam contribuindo 
para mudanças na sala de aula.    

A partir dessa reflexão crítica, buscou-se nas reuniões pedagógicas ampliar a 
diversidade metodológica disponíveis aos professores. Se deveriam promover uma 
aprendizagem ativa, por que não realizar a formação dos professores de maneira ativa? 
Era necessário propiciar aos professores espaço de prática e vivência de metodologias e 
competências que posteriormente seriam estratégias de ensino e objeto de aprendizagem 
dos alunos.  

Assim, as reuniões de formação em 2019 foram estruturadas a partir da “dupla 
conceitualização” (CARDOSO, B. et. al., 2014), que expressa a ideia dos professores 
vivenciarem o objeto de ensino e suas condições didáticas, pois permite a reconceitualização 
do conteúdo e o modo de ensiná-lo.  

Quanto aos procedimentos didáticos na formação, foram selecionadas metodologias 
ativas que propiciam espaço e condições para promover o Protagonismo Juvenil e as 
Competências Gerais da BNCC. Estas metodologias caracterizam-se por trazer o aluno, 
como sujeito ativo, para o centro do processo de ensino aprendizagem e ter o professor 
como tutor ao longo das situações de aprendizagem (SENAC, 2018).
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A ressignificação do papel do professor não é no sentido de reduzir sua importância, 
pelo contrário, assume a criação e articulação de espaços de aprendizagem propícios 
para que os alunos mobilizem “conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 
(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver” diferentes 
situações (BRASIL, 2016, p. 08). 

A organização do percurso formativo priorizou as habilidades leitoras e escritoras, 
sendo que nos primeiros encontros as metodologias utilizadas na dupla conceitualização 
foram “exposição dialogada”, “estudos dirigidos”, “estudo de texto em grupo”, “leitura 
colaborativa” e “mapa conceitual”, mobilizando procedimentos de estudo que pudessem 
ser replicados pelos professores em sala de aula. 

Nos encontros seguintes, utilizei uma metodologia ativa diferente para tratar o tema 
do encontro, como por exemplo, “rotação por estações de aprendizagem”, “aprendizagem 
baseada em equipes” e “aprendizagem baseada em games”. 

Fez-se ainda levantamento das habilidades em defasagem em Língua Portuguesa 
e Matemática. Os professores foram incentivados a relacionarem quais habilidades e 
competências eram possíveis de desenvolver numa sequência didática com uso de 
metodologias ativas, organizando a partir daí, uma sequência de atividades promovendo o 
protagonismo dos alunos.  

O resultado desse percurso foi bem diferente das formações anteriores: os 
professores replicaram as metodologias que conheceram nas reuniões de formação em 
suas aulas, ultrapassando assim o campo do domínio conceitual para a vivência concreta 
em sala de aula. A orientação geral ganhou as especificidades de cada área e deu outra 
cara a realidade escolar. 

A prioridade das habilidades leitoras e escritoras em diferentes gêneros e suportes 
perpassou todas as disciplinas, e ganhou foco em Códigos e Linguagens por meio da 
Repertoriação Cultural dos alunos e da utilização de diferentes linguagens para a 
Comunicação.  

Nas Ciências da Natureza, o desenvolvimento da competência para exercício do 
Pensamento Científico, Crítico e Criativo, por meio do ensino por investigação, fortaleceu a 
iniciação científica e as aulas de robótica. 

Em Matemática, a aprendizagem baseada em problemas ganhou contornos 
intencionais, quando o passo a passo e as intervenções pertinentes foram apropriadas 
pelos professores na própria vivência da metodologia e, assim, refinada a aplicação em 
sala de aula, com trabalhos ainda por níveis de proficiência. Também se destacou nesta 
disciplina o ensino por meio de jogos (conceitos matemáticos e raciocínio lógico). 

Na área das Ciências Humanas, o Estudo de Caso, Debate, Júri Simulado e o 
desenvolvimento das competências de Argumentação e Responsabilidade/Cidadania, 
contextualizaram conceitos específicos das disciplinas ao cotidiano do aluno 

Desta forma, a promoção do Protagonismo Juvenil tornou-se mais concreto, saindo 
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do campo das ações abstratas nos documentos entregues e ganhando o chão da sala de 
aula. A caminhada ainda é longa, mas perceber a necessidade da vivência de metodologias 
ativas pelos professores em seu processo de formação, foi peça fundamental para o 
fomento de uma nova realidade na escola.

CONCLUSÕES
O desenvolvimento das competências da BNCC (cognitivas e socioemocionais) 

podem ser viabilizadas por meio da promoção em sala de aula do Protagonismo Juvenil, 
sendo as metodologias ativas importante estratégia de trabalho, visto que coloca o aluno 
no centro do processo de ensino-aprendizagem. A ressignificação do papel do professor 
exige a formação dos professores, que aqui ocorreu por meio da “dupla conceitualização”, 
que possibilitou a vivência e reflexão sobre novas práticas, tornando a escola um lugar não 
apenas de transmissão, mas de construção de conhecimento, incluindo aí a inovação sobre 
as práticas pedagógicas. 
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