




 
Editora chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 

Editora executiva 

Natalia Oliveira 

Assistente editorial 

Flávia Roberta Barão 

Bibliotecária 

Janaina Ramos 

Projeto gráfico  

Bruno Oliveira 

Camila Alves de Cremo  

Daphynny Pamplona 

Luiza Alves Batista 

Natália Sandrini de Azevedo 

Imagens da capa 

iStock 

Edição de arte  

Luiza Alves Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 by Atena Editora 

Copyright © Atena Editora 

Copyright do texto © 2022 Os autores 

Copyright da edição © 2022 Atena Editora 

Direitos para esta edição cedidos à Atena 

Editora pelos autores. 

Open access publication by Atena Editora 

 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição 

Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-NãoDerivativos 4.0 

Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 
 

 

 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade 

exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição oficial da Atena Editora. 

Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, 

mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.  

 

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros do 

Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em critérios de 

neutralidade e imparcialidade acadêmica. 

 

A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do processo 

de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que interesses 

financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de má conduta 

científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 

 

Conselho Editorial 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

Prof. Dr. Adilson Tadeu Basquerote Silva – Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 

Prof. Dr. Alexandre de Freitas Carneiro – Universidade Federal de Rondônia 

Prof. Dr. Alexandre Jose Schumacher – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 

Prof. Dr. Américo Junior Nunes da Silva – Universidade do Estado da Bahia 

Profª Drª Ana Maria Aguiar Frias – Universidade de Évora 

Profª Drª Andréa Cristina Marques de Araújo – Universidade Fernando Pessoa 

https://www.edocbrasil.com.br/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4359535T4&tokenCaptchar=03AGdBq27khgBFrJzh16qVhiMpKMfC1eWbkOJUAujLNUoriYLNmERo4rPRuiY2Stpyzemt8cz6sFmvtlecWftNLFxnSOedpDsJs-aVaWlu5VPRDdWFajEic14nM8l9v_fl2-NZ7hwLGLzQrIkDESqvcvOrp68W7sAhSWRNCzRgUnzR5rVoxqBRswHtgnH8AgLkmAmh9gjxisnNSdGQF_puAKK3r19KBOaS-eepj7FhdctvV5a1UHWpMFD0-otdGJun2MjqzZCWT0PDGVVTdA3iuX7EKaj8n4MkPv3ldyBei3t0MXFpUCZ-QOHxWJKLea6o-wHKD54-9Lp6NrhIKNkKZZ1QNcMBInR-RC2Mu3EEtcBK5kMVYHethXdobMK2ZR8aYe517Qvc1jIJJ9cVl8SbeBTXX9oYUcM_oq-GXdgae2FAE78ElmhkFcA
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774071A5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4444126Y9
https://orcid.org/0000-0002-9038-8576
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4734644D8


 
Prof. Dr. Antonio Carlos da Silva – Universidade Católica do Salvador 

Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Prof. Dr. Antonio Gasparetto Júnior – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 

Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília 

Prof. Dr. Arnaldo Oliveira Souza Júnior – Universidade Federal do Piauí 

Prof. Dr. Carlos Antonio de Souza Moraes – Universidade Federal Fluminense 

Prof. Dr. Crisóstomo Lima do Nascimento – Universidade Federal Fluminense 

Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa 

Prof. Dr. Daniel Richard Sant’Ana – Universidade de Brasília 

Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia 

Profª Drª Dilma Antunes Silva – Universidade Federal de São Paulo 

Prof. Dr. Edvaldo Antunes de Farias – Universidade Estácio de Sá 

Prof. Dr. Elson Ferreira Costa – Universidade do Estado do Pará 

Prof. Dr. Eloi Martins Senhora – Universidade Federal de Roraima 

Prof. Dr. Gustavo Henrique Cepolini Ferreira – Universidade Estadual de Montes Claros 

Prof. Dr. Humberto Costa – Universidade Federal do Paraná 

Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice 

Prof. Dr. Jadilson Marinho da Silva – Secretaria de Educação de Pernambuco 

Prof. Dr. Jadson Correia de Oliveira – Universidade Católica do Salvador 

Prof. Dr. José Luis Montesillo-Cedillo – Universidad Autónoma del Estado de México 

Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense 

Prof. Dr. Kárpio Márcio de Siqueira – Universidade do Estado da Bahia 

Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal do Paraná 

Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins 

Profª Drª Lucicleia Barreto Queiroz – Universidade Federal do Acre 

Prof. Dr. Luis Ricardo Fernandes da Costa – Universidade Estadual de Montes Claros 

Prof. Dr. Lucio Marques Vieira Souza – Universidade do Estado de Minas Gerais 

Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

Profª Drª Marianne Sousa Barbosa – Universidade Federal de Campina Grande 

Prof. Dr. Marcelo Pereira da Silva – Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

Profª Drª Maria Luzia da Silva Santana – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Prof. Dr. Miguel Rodrigues Netto – Universidade do Estado de Mato Grosso 

Prof. Dr. Pedro Henrique Máximo Pereira – Universidade Estadual de Goiás 

Prof. Dr. Pablo Ricardo de Lima Falcão – Universidade de Pernambuco 

Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa  

Profª Drª Rita de Cássia da Silva Oliveira – Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Prof. Dr. Rui Maia Diamantino – Universidade Salvador 

Prof. Dr. Saulo Cerqueira de Aguiar Soares – Universidade Federal do Piauí 

Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 

Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 

Profª Drª Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti – Universidade Católica do Salvador 

Prof. Dr. William Cleber Domingues Silva – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins 
 

  

http://lattes.cnpq.br/2735855153608701
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771171H3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4242128Y5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4168013D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758163P1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4270399A9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4270399A9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4270399A9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K2187326U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4537717Y7&tokenCaptchar=03AGdBq25B4lxTE6dxhpWHIqxGO4pzzZPgu_iV_QeN8f-tMTk8_sLDOB3PD_mtdQto3H5C2R2ZsmxnQtfmP66wxlIUt_CzTJNotB4Nr2WeA_ZeswgWraa8MbkAaZzV6d4gzkjqhc5hYQ_M-PfSdSI7td93FvBg2bA_iQABLK3i0vQ0yQRv1A1eB6SAfJCCqLkJYK596wJItTTqwwkcjAoFPtAsP-pVLiuGf7SJ_ujWrq_i7e1ac86qNNWa4t2uz65kb3UGFiVXXHrO-FYdcycEtCopnwy24k_7y06U-vF-n-8PZQEl3SDM3ejydvF0fyiSGRsDtN1eSkV6vWnGCu7u4Mc0gY3WMCxo6n9h6ArYBnNV6Cm64GaRIFb2IozQuQEayUcf2hIrTNuNZNcI3xXna_NbCwxnM8FL3w
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4236503T6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4442899D1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4442899D1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779936A0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4279858T4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4764629P0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4137698A3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777360H4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4257759E9
http://orcid.org/0000-0001-9605-8001
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705446A5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4131916A6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4537843A7&tokenCaptchar=03AGdBq248607a1e8upHTSqtZn9vDk5sIkGvD13WO03BaEkKlFU3xCtWCV_c1t7nnirIqj2_WcDppfP18gkJi24XGtJCxR1FrOcnywJda7nMcbwZ-f6RGJaoQXqnoizsoHgv4kHUEmbZY_I-VOqgo-8AxytivSRr6ZOVFisD2lTXadTY4CRakHAZp3kMFpqac8h1PclhfAAw_MJ8-Qd4xKHggZ_80Bmi1t31DXBjrznSMPsxlD5K1hdoeFrZxpiVWP14HX6Ni2jdz8REHQp2ey62Q4q02OZ2jSGaRgn94q5xdG2UgJIw911R6DVVbL_ME_fv0so0KHQM8-kxo8Vse3raZ4XGGKPnszAzhvAiKxlzjera2wZguHqhsKciJyYuJQ2OdVueboGYJnlXa8Vcb2TGwg1C72FqihtetJxPpCtdlO6mGnie3_EE7P5J_AzmwlcsBWpGL1MhrDBRKI3NWtsTbopEg0ncgV5A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771879P6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4767193P0&tokenCaptchar=03AGdBq27HZjiyVhoStPS1ybPAgZ0XMQRJzCYTp8zr9HFg03dJIoKFtxOvlMRTd2EYlFzisNORV91eLb57dWNYCKK_ppkslssJa_tESGi6arGnw4gM7CcMn501aNtV4InKPYB3XuQMbycogeMKao_BF9nzw4zNo78YEb4BDYTGs0AvEdbC9p0iARTKciIcb4LPT8DorT0ubM4yEXqPKJ6tng4HTK4h5z6OLHuvuFQrfg7zJrHuCq5e8FsQC3sMf1wtVqpQZ2V78oDnUNFC9DFQ4vTEkhGsSMms4eEz_io0V2ws-ulXzP_l7STy2ZKgOK639c2tYvxkSlX_-t0ChSram6rrDPkf4Wu4SWG_nHPIf-eQGqm47kwJuXoPWlmt0oEFpMSrFiCt0tjS6tazf3OckYj-gi1Pi3BOr-r7r67ZAkHYUlytNQhzPz5sRi4_vW_-iWpUllU4qJ2oThohRZGt3hZOPzgiASPRTQ
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4416387H0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4219049D1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4465502U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4235887A8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4437388Z1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4252176Y6&tokenCaptchar=03AGdBq26r9EVjWZW6sbYV6Q3XWGEB7epb3WfkzfKlDLCL6nuSImCrTbZxxdXfH115SzT25I_DhCpgpShBG_bHFXb9avzWk6MqPQ5Zp852OEiXNYhpLA-1o7WMKEodPM974saRwubwT3ShtpI7TEUL1yL5gyWfjv-J8D0MVaZgolDHwnfde1QFLtnFBrSV7U3TMOlJjjTwlkIFKDPDdU5xFyNuqv7dgkF7UxyXUdDvkxvbam3pRrYvbqx_9n6fnJX2_cfH-uWR2fMeVyV82I9DjqHSG7u0oUFyl5bANzJZo2QGC73qpepr9YPym9hEA6ZkyAdzW0KaEju5BJNlFoIaVJkRrvcw_NNcXhQ9bnlrNJoyfwprUxxX9sxpxDuekPRDL7SREOqoujeurRQ7LYg7MiVFrMwFKPFpsudAav9n63JnabvRFbkuxokGOVhW6hIZ6GrqDjdtJArpWI8QYKDGLgBsWmONrszfNw
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=7B86802A4FD91C48EAD97DF2100B7D60.buscatextual_0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759649A2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4745890T7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=forwardPaginaResultados&registros=10;10&query=%28%2Bidx_nme_pessoa%3A%28rita%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28de%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28cassia%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28da%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28silva%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28oliveira%29++%2Bidx_nacionalidade%3Ae%29+or+%28%2Bidx_nme_pessoa%3A%28rita%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28de%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28cassia%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28da%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28silva%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28oliveira%29++%2Bidx_nacionalidade%3Ab%29&analise=cv&tipoOrdenacao=null&paginaOrigem=index.do&mostrarScore=false&mostrarBandeira=true&modoIndAdhoc=null
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4203383D8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4277797H6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4462393U9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273971U7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4792160H3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758278P9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717019T5


 
Educação enquanto fenômeno social: currículo, políticas e práticas 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagramação:  

Correção:  

Indexação: 

Revisão: 

Organizador: 

 

Camila Alves de Cremo 

Maiara Ferreira 

Amanda Kelly da Costa Veiga 

Os autores 

Américo Junior Nunes da Silva 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

E24 Educação enquanto fenômeno social: currículo, políticas e 

práticas 3 / Organizador Américo Junior Nunes da 

Silva. – Ponta Grossa - PR: Atena, 2022. 
  

 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 

Modo de acesso: World Wide Web 

Inclui bibliografia 

ISBN 978-65-258-0483-5 

         DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.835221309 

  

1. Educação. 2. Ciências humanas. I. Silva, Américo 

Junior Nunes da (Organizador). II. Título.  
CDD 370 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 

 

 

 

Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná – Brasil 

Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 

  

http://www.atenaeditora.com.br/


 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um conflito 

de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram ativamente da 

construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção do estudo, e/ou 

aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo ou revisão com 

vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do manuscrito para 

submissão.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão completamente isentos de dados 

e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a referência correta de todos os dados e de 

interpretações de dados de outras pesquisas; 5. Reconhecem terem informado todas as fontes de 

financiamento recebidas para a consecução da pesquisa; 6. Autorizam a edição da obra, que incluem 

os registros de ficha catalográfica, ISBN, DOI e demais indexadores, projeto visual e criação de capa, 

diagramação de miolo, assim como lançamento e divulgação da mesma conforme critérios da Atena 

Editora. 

 

 

 

 

  



 
DECLARAÇÃO DA EDITORA 

 

A Atena Editora declara, para os devidos fins de direito, que: 1. A presente publicação constitui apenas 

transferência temporária dos direitos autorais, direito sobre a publicação, inclusive não constitui 

responsabilidade solidária na criação dos manuscritos publicados, nos termos previstos na Lei sobre 

direitos autorais (Lei 9610/98), no art. 184 do Código penal e no art. 927 do Código Civil; 2. Autoriza 

e incentiva os autores a assinarem contratos com repositórios institucionais, com fins exclusivos de 

divulgação da obra, desde que com o devido reconhecimento de autoria e edição e sem qualquer 

finalidade comercial; 3. Todos os e-book são open access, desta forma não os comercializa em seu 

site, sites parceiros, plataformas de e-commerce, ou qualquer outro meio virtual ou físico, portanto, 

está isenta de repasses de direitos autorais aos autores; 4. Todos os membros do conselho editorial 

são doutores e vinculados a instituições de ensino superior públicas, conforme recomendação da 

CAPES para obtenção do Qualis livro; 5. Não cede, comercializa ou autoriza a utilização dos nomes e 

e-mails dos autores, bem como nenhum outro dado dos mesmos, para qualquer finalidade que não o 

escopo da divulgação desta obra. 

 



APRESENTAÇÃO

Neste livro, intitulado de “Educação enquanto Fenômeno Social: Currículo, 
Políticas e Práticas”, reúnem-se estudos dos mais diversos campos do conhecimento, 
que se complementam e articulam, constituindo-se enquanto discussões que buscam 
respostas e ampliado olhar acerca dos diversos problemas que circundam o processo 
educacional na contemporaneidade, ainda em um cenário de pós-pandemia.  

O período pandêmico, como destacou Cara (2020), escancarou e asseverou 
desigualdades. Nesse movimento de retomada das atividades presencialmente, o papel de 
“agente social” desempenhado ao longo do tempo pela Educação passa a ser primordial 
para o entendimento e enfrentamentos dessa nova realidade. Não se pode resumir a função 
da Educação apenas a transmissão dos “conhecimentos estruturados e acumulados no 
tempo”. Para além de formar os sujeitos para “ler e escrever, interpretar, contar e ter noção 
de grandeza” é papel da escola, enquanto instituição, atentar-se as inquietudes e desafios 
postos a sociedade, mediante as incontáveis mudanças sociais e culturais (GATTI, 2016, 
p. 37).

Destarte, os artigos que compõem essa obra são oriundos das vivências dos 
autores(as), estudantes, professores(as), pesquisadores(as), especialistas, mestres(as) 
e/ou doutores(as), e que ao longo de suas práticas pedagógicas, num olhar atento para 
as problemáticas observadas no contexto educacional, buscam apontar caminhos, 
possibilidades e/ou soluções para esses entraves. 

Partindo do aqui exposto, desejamos a todos e a todas uma boa, provocativa e 
formativa leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: O uso de metodologias ativas 
são propostas antigas na educação, mas 
desconhecidas por alguns professores. O 
objetivo deste artigo é verificar a percepção 
de profissionais do ensino básico em relação 
às metodologias ativas e através de uma 
pesquisa quantitativa, verificar o conhecimento 
e o uso dessas metodologias no ensino básico. 
Os resultados apontam que a maioria dos 
professores fazem uso de diferentes recursos 
referentes às metodologias ativas, mas com 
alguma ressalva. Conclui-se que é importante 
e necessário estudos sobre a educação básica 
do Brasil, afim de promover a capacitação dos 
profissionais e a inserção do uso de práticas 

pedagógicas como o uso de metodologias ativas, 
em um mundo com uma grande demanda de 
informações e acesso às tecnologias digitais.
PALAVRAS-CHAVE: Metodologias Ativas; 
Educação Básica; Ensino.

USE OF ACTIVE METHODOLOGIES IN 
BASIC EDUCATION: NEW POSSIBILITIES
ABSTRACT: Use of active methodologies are 
old proposals in education, but unknown by 
some teachers. The objective of this article is 
to verify the perception of professionals of basic 
education in relation to active methodologies 
and, through a quantitative research, to verify 
the knowledge and use of these methodologies 
in basic education. The results show that most 
teachers make use of different resources 
related to active methodologies, but with some 
reservations. It is concluded that studies on Basic 
Education in Brazil are important and necessary, 
in order to promote the training of professionals 
and the insertion of the use of new forms of 
pedagogical practices such as the use of active 
methodologies, in a world with a great demand 
for information and access to digital technologies.
KEYWORDS: Active Methodologies; Basic 
education; Teaching.

INTRODUÇÃO
As metodologias ativas são propostas 

antigas na educação usadas por educadores 
ao longo do século XX. O fortalecimento dessa 
estratégia de ensino consolidou-se a partir 
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de 1960, com a valorização da autonomia do aluno e a necessidade de reavaliação e 
revisão das práticas pedagógicas tradicionais. Elas destacam a necessidade de modificar 
os papéis dos alunos e professores no processo de ensino e aprendizagem determinados 
pelo modelo tradicional e de considerar o aluno como protagonista da sua aprendizagem 
(PISCHETOLA e MIRANDA, 2019).

O processo de globalização alterou os padrões econômicos, políticos, culturais e 
educacionais, interferindo em todas as áreas (GADOTTI, 2000). Nesse novo cenário, as 
concepções de conhecimento, currículo e ensino foram redimensionadas (SILVA, 2018). 
O advento e a popularidade dos dispositivos tecnológicos alteraram a forma de se pensar 
o processo e o acesso à informação, que se tornou facilitado; fenômeno que não deve 
ser ignorado, pelos educadores. Para maior efetividade do processo de aprendizagem, 
é necessário que ocorra uma aproximação da escola e do cotidiano dos estudantes, a 
incorporação de novas tecnologias em sala de aula, permitindo uma maior variabilidade 
dos métodos, e desenvolvimento de habilidades que envolvam a solvência de problemas 
costumeiros (SILVA; SILVA e SALES, 2017). 

O ensino essencialmente transmissivo, no qual o professor é detentor do 
conhecimento e o modelo de aula pautado em uma espécie de monólogo, apesar dos 
avanços tecnológicos e científicos, é motivo da insatisfação dos alunos da educação básica. 
O modelo tradicional no qual predomina a memorização e a narração dos conteúdos, deve 
ser rompido, visto que o papel da escola, no processo educacional, é formar cidadãos 
capazes de enfrentar os desafios e atender às demandas da sociedade. A inovação na 
educação é essencial no que concerne a busca de uma aprendizagem mais interativa e 
significativa (SILVA, ROSA e CORTEZ, 2020).

No sentido de inovar o processo  e torná-lo mais efetivo, vários estudos foram 
realizados para compreender a importância da inserção das metodologias ativas no 
sistema educacional. Segundo Cortelazzo et al. (2018), as metodologias ativas podem 
ser caracterizadas como qualquer atividade que altera a posição do aluno de passivos - 
“recebedores” da informação - para “ativos” -”construtores” da aprendizagem.  Estas estão 
alicerçadas na autonomia, e apresentam como foco o desenvolvimento de competências e 
habilidades, com base na aprendizagem colaborativa. Elas estimulam o empreendedorismo, 
criatividade, reflexão e a transdisciplinariedade (CAMARGO e DAROS, 2018).

As metodologias ativas constituem alternativas para o processo de ensino-
aprendizagem, com benefícios e desafios. A ideia de uma educação problematizadora 
exige uma transformação do processo de conhecer, utilizando a proposta de resolução 
de problemas como caminho para a construção do saber. As possibilidades são múltiplas: 
aprendizagem baseada em problemas (problem based learning), seminário, mesas-
redondas, oficinas, debates, dramatizações, portfólio entre outras (PAIVA et al., 2016).

Além disso, as tecnologias digitais aliadas as metodologias ativas contribuem para 
a produção do conhecimento científico, proporcionam uma reflexão do processo a ser 
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desenvolvido, podem auxiliar nas intervenções pedagógicas e conceder interações mais 
significativas para os alunos pela variedade de ferramentas e métodos variados de ensino. 
A construção do conhecimento científico recebe influências dessas tecnologias, que 
podem proporcionar novas oportunidades e facilitar a criatividade de alunos no processo 
de aprendizagem, levando-os ao desenvolvimento de novas habilidades (SILVA e KALHIL, 
2018).

Nesse contexto, ressalte-se a inovação no que diz respeito a criação de  possibilidades 
para um estabelecimento de relações significativas de forma progressiva entre os diferentes 
saberes, converte escolas em locais mais democráticos e estimulantes, promovendo uma 
reflexão teórica das experiências e interações nas instituições educacionais, e ampliando a 
autonomia pedagógica. Para que se garanta o processo de inovação, deve-se contar com 
recursos tecnológicos sem desconsiderar o conhecimento científico clássico (CAMARGO 
e DAROS, 2018).

Assim, esse artigo tem o objetivo de realizar um levantamento da porcentagem de 
professores que conhecem e aplicam as metodologias ativas de ensino no ensino básico.

METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa de natureza quali-quantitativa, cujos dados foram coletados 

através de um questionário semiestruturado. O questionário foi aplicado ao participantes 
(professores da Educação Básica) através da plataforma Google forms e compartilhamento 
em grupos de professores através do aplicativo Whatsapp, obtendo um total de 69 respostas. 
Tais grupos possuem professores de todo Brasil, atuantes em diferentes escolas. As 
respostas foram recebidas pelo Google forms sem qualquer possibilidade de identificação 
dos participantes e, constando apenas de um banco de dados, com informações agregadas, 
o que enquadra a pesquisa na Resolução CNS 510/2016.

A escolha desse instrumento se justifica pelo fato de permitir uma coleta de dados 
por via remota, visto que este trabalho foi realizado no segundo semestre de 2020, período 
no qual a prerrogativa do isolamento social para o controle da Pandemia do Covid-19, 
tornou-se uma realidade.

O questionário foi estruturado com um total de oito perguntas, de forma que, quatro 
questionamentos foram discursivos e quatro foram respostas fechadas. A análise de dados 
foi feita por meio de estatística descritiva simples no Programa Excel. Em seguida foram 
produzidas tabelas e gráficos de acordo com a análise de cada pergunta.
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Questões:
Componente Curricular que leciona:
Séries que leciona:
Tempo de carreira como docente:
Você leciona em: (  ) Rede particular  (  ) Rede Pública  (  ) Ambas
Grau máximo de formação: (  ) Graduação  (  ) Especialização  (  )Mestrado (  ) Doutorado
Como docente, você sabe o que significa “metodologia ativa”? (  ) Sim  (  ) Não
Qual metodologia ativa faz uso?
Você já usou algumas das ferramentas em aula? Se sim, qual (is)?  ( ) Seminário  (  ) Jogos               
(  ) Vídeo  (  ) Trabalho em grupo  (  ) Pesquisa  (  ) Resolução de problemas

Quadro 1: Questionário

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Perfil dos participantes 
A análise do perfil dos participantes esta apresentada no Quadro 2. De acordo com 

os resultados é possível observar que do total da amostra, que 1,44% dos professores 
leciona na Educação Infantil, 1,44% leciona na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 
I,  34,78% lecionam apenas no Ensino Fundamental I, 4,34% lecionam no Ensino 
Fundamental I e II, 23,18% lecionam apenas no Ensino Fundamental II,  28,98% lecionam 
no Ensino Fundamental II e Ensino Médio e 5,79% lecionam apenas no Ensino Médio. 
Segundo Carvalho (2018), a quantidade total de professores da Educação Básica aumentou 
entre 2009 e 2017, sendo esse crescimento mais evidente na Educação Infantil, seguida do 
Ensino Médio e Ensino Fundamental.

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (Lei no 9.394, 
de 20 de Dezembro de 1996) consideram-se profissionais da educação escolar básica 
os que, nela exercem, efetivamente a função e formam-se em cursos reconhecidos. 
Dessa forma são: « professores habilitados em nível médio ou superior para a docência 
na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;  trabalhadores em educação 
portadores de diploma de pedagogia, «[...] bem como com títulos de mestrado ou doutorado 
[...]; trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em 
área pedagógica ou afim; profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos 
sistemas de ensino, «[...] para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou 
experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino [...]; 
profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto 
pelo Conselho Nacional de Educação».     

Mais recente, o Plano Nacional da Educação (PNE) (BRASIL, 2014) estabeleceu, 
em sua Meta 15, que “todos os professores e as professoras da educação básica devem 
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possuir formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 
conhecimento na qual atuam”.

Na análise do número de participantes em relação a área de atuação, , houveram 
um 47,82% relataram ser da área de Humanas, 7,24% da área de Exatas, 15,94% da área 
de Biológicas e 28,98% responderam no quesito ministrarem ‘todas as disciplinas.

Em relação ao tempo de carreira dos professores, os resultados mostraram os 
seguintes números: 13,04% dos professores apresentam tempo de atuação inferior a 5 
anos; 20,28%  de 5-10 anos; 27,53% de 0-15 anos; 5,79%  de 15-20 anos e 31,88%  dos 
participantes apresenta mais de 20 anos de carreira.

Em termos de graduação 31,88% dos professores apresentam curso superior, 
Graduação, 52,17% especialização, 11,59% Mestrado e apenas 4,34% possuem Doutorado. 
A quantidade de professores com títulos de pós-graduação (lato ou stricto sensu) vem 
aumentou entre 2009 e 2017 (CARVALHO, 2018). Apesar do crescimento evidente desses 
percentuais, ainda é preciso uma grande evolução ainda é necessária para que a Meta 16 
do Plano Nacional de Educação, que estabelece um mínimo de 50% dos professores da 
educação básica com pós-graduação,  lato ou stricto sensu, seja alcaçada . Observa-se que 
a grande maioria dos pós-graduados possui títulos de nível de especialização (percentuais 
acima de 95%), muito acima da proporção de mestres e doutores; apesar de ter ocorrido 
um crescimento desses últimos ao longo dos anos. Os dados encontrados na pesquisa 
corroboram com o descrito por Carvalho em suas descrições.

SÉRIE QUE LECIONA

Total = 69

EF EF e EFI EFI EF I e EFII EFII Médio EF II e Médio
1 1 24 3 16 4 20
       

COMPONENTE CURRICULAR
Humanas Biológicas Exatas Todas disciplinas

33 11 5 20
       

TEMPO DE CARREIRA*
até 5 anos 5 a 10 anos 10 a 15 anos 15 a 20 anos mais de 20 anos

9 14 19 4 22
* 1 participante não respondeu

TITULAÇÃO
Graduação Especialização Mestrado Doutorado

22 36 8 3

Quadro 2: Perfil dos participantes. Os números representam a frequência de cada categoria de 
resposta para as perguntas: série que leciona, componente curricular, tempo de carreira, titulação. As 
siglas EF, EFI, EFII indicam respectivamente Pré -Escola; Ensino Fundamental Anos iniciais, Ensino 

Fundamental anos finais. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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Percebe-se que muitos professores lecionam em mais de um tipo de ensino e 
poucos lecionam apenas no Ensino Médio, sugerindo um acúmulo de carga horária para a 
maioria dos profissionais. O componente curricular da maioria dos participantes é na área 
de humanas e a menor porcentagem na área de exatas. A avaliação do tempo de carreira 
dos professores mostrou que o maior número refere-se aos profissionais com mais de 20 
anos de carreira, demonstrando uma permanência docente em lecionar. Sobre a titulação 
observou um maior contingente com Especialização, em relação aos profissionais com 
Doutorado, sugerindo a falta de formação continuada dos professores.

A formação desses profissionais contempla dois aspectos: formação inicial e 
continuada. A primeira é realizada nos cursos de licenciaturas, credenciando o indivíduo 
para a atuação como docente. Já a formação continuada, em contrapartida, diz respeito a 
um processo contínuo e variável, podendo ocorrer por meio de cursos e pós-graduações, 
como por meio de eventos menos formais, como reuniões, congressos, seminários, etc. 
A formação docente é um processo dinâmico, complexo e problemático no contexto 
educacional brasileiro, pois diversos fatores externos, com os aspectos sociais, culturais 
e políticos estão envolvidos no processo repercutem nas práticas pedagógicas (SILVA e 
NUNES, 2020).

Sobre formação continuada de professores da educação básica compõe-se alguns 
documentos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL,96), PNE 
(BRASIL, 2014), e o documento intitulado Orientações Gerais da Rede Nacional de 
Formação Continuada, instituída pela Portaria MEC 1.403/2003. Esses documentos 
definem princípios, concepções e diretrizes para construção de uma política de formação.

A LDBEN - 1996 em seu artigo 62 dispõe sobre: “a formação de docentes para atuar 
na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. 
(Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017) e em seu inciso 2 dispõe sobre: “a formação 
continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e 
tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009)”.

O PNE trata na sua meta 16  «formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta 
por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, 
e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em 
sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 
sistemas de ensino”.

O Sistema Nacional de Formação Continuada de Professores tem como meta garantir 
o acesso a processos de formação continuada ajustados às necessidades, desenvolver a 
ciência e as tecnologias aplicadas à Educação e promover critérios de carreira docente 
que valorizem o professor. Integram o Sistema Nacional de Formação Continuada de 
Professores.
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A formação inicial e continuada de professores para a Educação Profissional e 
Tecnológica é decisiva para que a democratização da educação profissional e tecnológica 
se efetive com qualidade, produção de conhecimentos e valorização docente. É preciso,  
portanto, evoluir no que diz respeito à essa formação, visto que a concepção da educação 
profissional e os espaços de atuação são extremamente dinâmicos. E para esse 
entendimento é necessário recuperar a história da formação dos professores e dialogar 
sobre as possibilidades futuras na busca de uma formação que supere a contradição entre 
a ciência escolar e o mundo contemporâneo, lançando sobre o cenário educacional um 
novo olhar, que permita a reflexão sobre as necessidades e demandas da sociedade, além 
da atualização e renovação do processo  de ensino e aprendizagem. Com isso, a formação 
de professores se tornaria  uma exigência e urgência a fim de que o processo ensino 
aprendizagem possa suprir essas novas demandas (FRAZÃO, NAKAMOTO e LIMA, 2020).

Conceito
As metodologias ativas obtêm aspectos importantes relacionados a profissão de 

professor, como também a necessidade de modificar os papéis de ensino e aprendizagem 
determinados pelo modelo tradicional e de considerar o aluno autônomo da sua própria 
aprendizagem. Nesse ponto de vista, constituem uma forma interessante para a prática 
docente, presume uma revisão dos métodos de sala de aula conhecida como “tradicional” 
e identificada com o modelo meramente transmissivo (PISCHETOLA e MIRANDA, 2019).

Elas são ferramentas que podem proporcionar que o aluno possa significar os 
conteúdos aprendidos e modificar a sua realidade intervindo de maneira consciente e com 
conhecimento sólido e reflexivo contribuindo para uma sociedade integrativa.  Seguindo as 
metodologias ativas é esperado que os alunos possam a partir do conhecimento científico, 
ter uma visão geral de mundo, sendo ativos diante de desafios impostos no cotidiano 
(SOUSA e GRECCO, 2019).

Dentre os pesquisados, 93% dos participantes responderam saber o que significa 
“metodologia ativa” e 7% das pessoas responderam não saber o que expressa (Gráfico 1).
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Gráfico 1: Porcentagem de resposta sobre o entendimento do conceito de metodologia ativa

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Entre as respostas sobre qual metodologia ativa eles utilizavam, algumas respostas 
se repetiram, como: jogos,  trabalho em grupo, projetos, sala de aula invertida e resolução 
de problemas, vídeo e debates , seminários e mapa mental, júri e post it (Quadro 3).

Palavras mais repetidas

Trabalho em grupo 11

Jogos 14

Post it 2

Júri 2

Projetos 6

Debates 4

Pesquisa 3

Video 4

Sala de aula invertida 5

Resolução de problemas 5

Mapa mental 2

Seminários 3

Quadro 3: Palavras mais usadas como referência à Metodologias Ativas

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

As possibilidades de desenvolver as Metodologias Ativas no processo de ensino-
aprendizagem são múltilas, como: seminários, mesas-redondas, debates, oficinas, 
dramatizações, discussões de filmes, trabalhos em grupo, leitura debatida, portfólio, prova 
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oral (PAIVA et al., 2016). Além destas, enquadram-se como Metodologias Ativas o estudo de 
caso, o método de projetos, pesquisa científica e a aprendizagem baseada em problemas 
(PBL) (BERBEL, 2011). Corroborando com a literatura os dados obtidos são efetivamente 
metodologias ativas. 

Frequência de ferramentas 
Quando verificado as respostas sobre as metodologias ativas usadas em sala 

de aula, em uma questão objetiva, com respostas pré-estabelecidas, por serem as 
metodologias talvez mais conhecidas pelos professores, verificou-se que: trabalho em 
grupo foi respondido por 59 pessoas; jogos, vídeo e pesquisa foram marcados por 48 
profissionais; resolução de problemas por 35 pessoas e seminário por 21 participantes, 
lembrando que os professores poderiam marcar várias opções oferecidas. Portanto, 
tiveram 4 participantes que responderam não fazer uso de nenhuma forma de metodologia 
ativa (Gráfico 2).

Diante destes dados, notou-se que a maioria dos profissionais fazem uso de 
metodologias ativas e apenas 5,79% não as utilizam.

O uso de metodologias ativas deve ser preconizado quando o profissional detém 
informações sobre o objetivo, a justificativa e como aplicá-lo em sala, diante de variáveis 
como: número de alunos, idade dos alunos, espaço físico e recurso disponível. Seu uso 
deve ser planejado e executado com domínio, para que os objetivos sejam alcançados, 
sendo que um objetivo geral desses métodos é colocar o aluno como protagonista e 
construtor do seu conhecimento.

Gráfico 2: Frequência das respostas para o uso de algumas ferramentas associadas às Metodologias 
Ativas. Os participantes podiam marcar mais de uma resposta.

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O propósito deste estudo foi realizar um levantamento da porcentagem de 

professores que conhecem e aplicam as metodologias ativas de ensino no ensino básico e 
através da análise quantitativa dos dados desta pesquisa, observa-se que os professores 
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da educação básica conhecem algumas metodologias ativas e estão fazendo uso em 
sala de aula. Porém, conseguimos avaliar que apesar da maioria conhecer sobre, tiveram 
alguns professores que não sabem o conceito e não fazem uso desses métodos, sugerindo 
uma falta de formação continuada ou até mesmo por fatores que dificultam a inserção 
das metodologias, estes não fazem uso. Não é possível que a educação básica e os 
professores fechem os olhos para as mudanças e inovações. É preciso acompanhar e 
incentivar os alunos nas transformações da aprendizagem e que elas aconteçam de forma 
criativa, instigante e responsável.

Nesse sentido, podemos enfatizar a necessidade de mudança na educação básica. 
Assim, compreendemos que é preciso investir em estudos acerca da relação de ensino-
aprendizagem, assim como no uso das metodologias ativas na educação básica como 
novas possibilidades, a fim de contribuir efetivamente na ressignificação dos métodos e 
práticas usadas em sala de aula.
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