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APRESENTA¢ìO 

 
A nona edi«o da Jornada Virtual em Pesquisa Cient²fica apresentou a tem§tica 
Educa«o, Cultura e Institui»es. Nosso evento se prop»e um f·rum de di§logo 
internacional acerca das quest»es pr§ticas, te·ricas e metodol·gicas que circundam o campo 
da Educa«o, facto observado na atual edi«o. 
O di§logo interdisciplinar sobre a sala de aula, enquanto espao heterog®neo, seus atores e 
institui»es a ela relacionadas, proposto pela JVIPC buscou instigar reflex»es sobre a 
organiza«o, o curr²culo, os atores, as formas de disciplinar o conhecimento, as rela»es com 
o Estado, com a sociedade e com a comunidade escolar. Assim, propiciou um franco espao 
para o debate acad®mico que nos fez refletir sobre nossos papeis, os processos, a diversidade, 
as mudanas e perman°ncias de nosso contexto.  
O presente livro de resumos e textos completos apresenta parte dos resultados que 
alcanamos e que deixamos ao p¼blico, recomendando uma boa leitura! 
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òNO ABAET£ CULTUO O ENCANTO DA VIDA QUE VENCE A 
MORTEó: CURRĊCULO INSURGENTE E A PRODU¢ìO DE UM 

TERRITĎRIO EM DISPUTA 
 

LUĊZA CRISTINA SILVA SILVA 
MARL£CIO MAKNAMARA 
Universidade Federal de Alagoas 

 
Resumo 
O territ·rio do Abaet® ® o centro de investiga«o do presente trabalho que tem por objetivo investigar 
os modos de atua«o do curr²culo insurgente no territ·rio do Abaet® em Salvador, Bahia. Nesse 
sentido, investigamos as produtividades curriculares no que constitui rela»es de poder, rela»es de 
saber, modos de subjetiva«o e regimes de verdade que constituem o territ·rio. Compreendemos que 
como texto curricular, todo o Abaet® ® um curr²culo e exerce pedagogias, ou seja, disponibiliza 
saberes, afetos, valores, modos de vida e conhecimentos. Para al®m, a por«o territorial que tamb®m 
investigamos compreende uma territorialidade composta por m¼ltiplos elementos que exercem 
pedagogias, como por exemplo, a presena do Terreiro Ax® Abass§ de Ogum, fundado por M«e 
Gilda; O Bloco Afro Mal° Debal°; As Ganhadeiras de Itapu«; Roda de Capoeira; Casa da M¼sica. 
Historicamente a educa«o formal promovia a exclus«o expl²cita da popula«o negra e ind²gena, e 
que por isso, os territ·rios educativos dos terreiros de candombl®, blocos afros, rodas de capoeira 
s«o constitu²dos por saberes, matrizes de conhecimento, valores e afetos pr·prios dos modos de 
exist°ncia dessa popula«o. A metodologia empreendida para a presente investiga«o ® a cartografia 
filos·fica inspirada em Gilles Deleuze. O argumento do trabalho ® que o curr²culo insurgente em 
produ«o no territ·rio do Abaet® ® constitu²do por disputas discursivas em que coexistem narrativas 
sobre a vida e a morte.
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òRIMANDO NA GRADEó: CULTURA HIP HOP E PRODU¢ìO 
MUSICAL DE RAP, COM ADOLESCENTES PRIVADOS DE 

LIBERDADE, NA AMAZďNIA BRASILEIRA 
 

JOìO GOMES TAVARES NETO 
ADERLI GOES TAVARES 

CRISTINA DE BARROS NUNES 
RAFAEL CARLOS SANTOS SANTOS 

Secretaria de Estado de Educa«o do Par§ - SEDUC/PA 
 
Resumo 
O òrimando na gradeó ® um conjunto de oficinas de hip hop e produ«o musical desenvolvido por 
professores e discentes da rede p¼blica estadual, raperõs e produtores musicais, junto a adolescentes 
em situa«o de priva«o de liberdade, na regi«o metropolitana de Bel®m-Par§, na Amaz¹nia brasileira. 
O trabalho educativo com esses jovens, busca o di§logo entre educadores e educandos, partindo dos 
seus referenciais de experi°ncias vividas. As letras e m¼sicas produzidas fazem parte do conceito de 
òletramentos sociaisó que nessas oficinas denominamos de òletramento musicaló. Express»es cultural 
e pol²tica emergentes em territ·rios perif®ricos, o hip hop torna-se, no processo educativo escolar, 
interface entre educadores e educandos, instigando a fora criativa e reflex«o cr²tica desses 
adolescentes, sobre o processo de priva«o de liberdade no qual est«o imersos. No trabalho docente 
identificou-se o interesse desses adolescentes pelo hip hop, e a partir da², utilizou-se as oficinas para 
produzir experi°ncias singulares em suas vidas. Nas oficinas trocam-se experi°ncias entre raperõs, 
produtores musicais e adolescentes, no sentido de estimular suas paix»es criativas e cr²ticas, cujo 
desdobramento ® a grava«o em est¼dio improvisado, das m¼sicas autorais trabalhadas durante as 
oficinas.
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A AUTOCOMPREENSìO DE JOVENS ADULTOS DE NOVA 
VENEZA SOBRE TRABALHO, ESCOLA E MERCADO DE 

TRABALHO 
 

SINDIANARA MARIANO 
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) 

 
Resumo 
A forma de subsist°ncia humana tem se transformado no decorrer da hist·ria. Essa forma de 
subsist°ncia, atualmente, tem interferido na forma de viver socialmente. Este trabalho ® parte de uma 
disserta«o em andamento que trata da investiga«o da autocompreens«o de jovens adultos com 
rela«o a trabalho, mercado de trabalho e educa«o para o trabalho. Dando especial aten«o aos 
desafios da sociedade brasileira e como o campo da Educa«o pode contribuir no enfrentamento das 
mazelas sociais reproduzidas a partir da manuten«o dos privil®gios de classe, raa e g°nero no Brasil 
e no mundo. Para isso, foi realizado uma pesquisa de campo com 16 jovens entre 18 anos e 30 anos, 
egressos do Ensino M®dio no munic²pio de Nova Veneza, (BRASIL, SC). O primeiro instrumento 
foi um question§rio com o objetivo de conhecer os participantes e o segundo ser«o entrevistas 
semiestrutura em que buscaremos conhecer como foi o processo vivido pelos jovens adultos com 
rela«o ao mundo do trabalho, mercado de trabalho e educa«o para o trabalho. Nesse sentido 
abordaremos de forma global, nessa escrita, o primeiro objetivo espec²fico que abordar§ um debate 
sobre trabalho e sociedade e capital e trabalho. Neste momento estamos no processo de aplica«o de 
entrevistas semiestruturadas, posteriormente o conte¼do das falas das pessoas ser§ debatido ¨ luz das 
categorias te·ricas e anal²ticas eleitas para a pesquisa.
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A CONFIGURA¢ìO DA EDUCA¢ìO ESCOLAR INDĊGENA EM 
SANTA CATARINA: ENTRE A COLONIALIDADE E A 

INTERCULTURALIDADE CRĊTICA 
 

LUCIANA NAGEL SIMON COGO 
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) 

 
Resumo 
A pesquisa òA configura«o da Educa«o Escolar Ind²gena em Santa Catarina: entre a colonialidade 
e a interculturalidade cr²ticaó, trata-se da elabora«o de uma reflex«o cr²tica sobre a categoria da 
interculturalidade enquanto um dos direitos legitimados dos povos ind²genas a partir da Constitui«o 
Federal de 1988. Questionamos: como a categoria da interculturalidade est§ incorporada na 
elabora«o da Educa«o Escolar Ind²gena, oferecida na rede de ensino do Estado de Santa Catarina. 
Analisamos se de fato efetiva-se a demanda e o protagonismo dos povos ind²genas na constru«o da 
perspectiva intercultural no processo de implementa«o da Educa«o Escolar Ind²gena da rede de 
ensino de Santa Catarina. Trata-se de pesquisa tipo b§sica, de abordagem qualitativa e explicativa, 
com procedimentos de pesquisa bibliogr§fica e documental. Com a base te·rica metodol·gica do 
pensamento decolonial, destacando a hierarquiza«o dos povos com base na ideia de raa e o 
desenrolar do processo de expans«o dos projetos globais da modernidade, bem como seus impactos 
no territ·rio catarinense. A pesquisa indicou que s«o escolas diferenciadas, plurais e que se deve 
considerar suas diversidades. A Educa«o Escolar Ind²gena em Santa Catarina apresenta-se 
contraditoriamente com caracter²sticas de colonialidade e interculturalidade cr²tica, em um contexto 
de interculturalidade funcional.
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A CULTURA DA INOVA¢ìO EM EDUCA¢ìO: O CASO DO 
CENTRO DE INOVA¢ìO PARA A EDUCA¢ìO BRASILEIRA 

 
PATRICIA FERREIRA DUARTE 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
 
Resumo 
O presente trabalho analisa os valores, propostas e interven»es do Centro de Inova«o para a 
Educa«o Brasileira (CIEB). A quest«o que norteia nossos estudos ®: quais elementos est«o em jogo 
quando funda»es e institutos investem na cria«o de um centro de inova«o tendo a educa«o 
p¼blica brasileira como foco?ó. Como objetivo geral visamos apreender a forma e o conte¼do de sua 
atua«o junto ¨ sociedade pol²tica. Os objetivos espec²ficos expressam tr°s eixos de trabalho da 
pesquisa: mapear e analisar os princ²pios em torno da cultura da inova«o; identificar e analisar as 
principais propostas do CIEB para a educa«o; analisar a incid°ncia pol²tica do CIEB junto ao 
Minist®rio da Educa«o (MEC) entre 2016 e 2022. O referencial te·rico da pesquisa, de car§ter 
qualitativo de tipo documental, se assenta no materialismo hist·rico-dial®tico e na compreens«o do 
Estado Integral como ferramenta te·rica e metodol·gica. Os dados compilados t°m como substrato 
documentos oficiais do CIEB ð estudos, relat·rios e notas t®cnicas - e do MEC ð como a legisla«o 
do Programa de Inova«o Educa«o Conectada (2017). At® o momento, observamos que o 
estabelecimento das parcerias e consultorias t®cnicas s«o pautadas por conceitos, metodologias e 
ferramentas desenvolvidas pelo CIEB. Ademais, a organiza«o tem como refer°ncia a cultura de 
inova«o do Vale do Sil²cio e vem fomentando a conex«o entre empresas de educa«o e tecnologia 
(òEdtechsó) e gestores p¼blicos.



 

 

 

 
Actas Completas e Resumos da 9Û Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Cient²fica:  

Educa«o, Cultura e Institui»es 
Thiago S. Reis & Maria Ferreira (orgs.)  

Editora Cravo | Porto | Portugal | 2024 | ISBN 978-989-9037-69-4 

от 

A EST£TICA ESCOLAR E O ENSINO: DIćLOGOS ENTRE 
PAULO FREIRE E MICHEL FOUCAULT 

 
MARCUS VINICIUS CARNIVALI DE ARAUJO 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 
 
Resumo 
A presente proposta se fundamenta na seguinte quest«o: Como a est®tica escolar reflete, influencia e 
® influenciada pelas decis»es pedag·gicas? O termo est®tica aqui n«o deve ser entendido como uma 
quest«o puramente estil²stica ou arquitet¹nica isolada, mas sim no seu significado mais primordial, o 
de aisthesis, ou seja, aquilo que nos afeta atrav®s da nossa percep«o sens²vel. O ambiente escolar 
aqui ser§ visto como um campo de rela»es entre sujeitos e de constru«o de processos de ensino-
aprendizagem que moldam e s«o moldados por esses espaos. O ambiente f²sico portanto n«o ® 
apenas um palco inerte onde os sujeitos transitam e se relacionam mas um agente ativo nessas 
rela»es. 
Para guiar nossa exposi«o vamos articular principalmente Michel Foucault e Paulo Freire. Do 
primeiro, a partir de sua obra Vigiar e Punir, vamos buscar compreender como esse espao escolar 
se forma e se consolida hist·rico e socialmente. Do segundo, a partir do Pedagogia do Oprimido, 
vamos buscar entender como esse espao historicamente consolidado reflete decis»es pedag·gicas 
problem§ticas e, a partir desse di§logo, como pode-se pensar novos espaos que reflitam novas 
rela»es. Passaremos tamb®m pela inevit§vel quest«o de que, ao longo da tradi«o, o processo de 
conhecimento foi associado com uma atividade mental, onde a corporeidade ® muitas vezes tomada 
ou como um empecilho a ser retirado do processo ou como uma fonte de erro. 
Em suma, o objetivo ® trazer reflex»es que pensem a reformula«o da escola com foco na sua rela«o 
com o pr·prio espao, defendendo que essas novas estruturas devem ser pensadas n«o s· no seu 
componente dial·gico, mas tamb®m est®tico.
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A IMPORTąNCIA DO TRABALHO COLABORATIVO ENTRE A 
FAMĊLIA E ESCOLA: ESTRAT£GIA PARA PROMOVER UMA 

EDUCA¢ìO DE QUALIDADE 
 

ROSILEY APARECIDA TEIXEIRA 
FABIO JOSE PEREIRA 

Universidade Nove de Julho (Uninove) 
 
Resumo 
A escola ® um lugar privilegiado para o desenvolvimento do indiv²duo, portanto um espao social. 
Na Educa«o Infantil, discuss»es acad°micas t°m mostrado ao longo de d®cadas que este segmento 
educacional foi ganhando seu espao de destaque e de apoio ao desenvolvimento das crianas, 
contando cada vez mais com a participa«o das fam²lias durante este processo educativo. Assim, o 
objeto de estudo desta pesquisa ® o trabalho colaborativo entre uma escola de educa«o infantil e as 
fam²lias dos alunos. Partindo deste objeto emergiram algumas inquieta»es que direcionaram o 
desenvolvimento desta pesquisa: £ poss²vel desenvolver atividades colaborativas na escola com a 
participa«o das fam²lias dos alunos?; Como se daria essa a«o colaborativa? Neste sentido, apresenta-
se como objetivo geral a necessidade de identificar o trabalho colaborativo escola e fam²lia, possa 
contribuir no desenvolvimento de projetos juntos de uma escola de educa«o infantil na cidade de 
Peru²be-SP, Brasil. Entre os objetivos espec²ficos: 1 - desenvolver uma parceria familia e escola; 2 - 
criar um espao acolhedor; e 3 - elaborar juntamente com as fam²lias um plano colaborativo. A 
metodologia utilizada ser§ a dial·gica e explorat·ria qualitativa. Tendo como proposta de interven«o 
o desenvolvimento de atividades colaborativas com a participa«o das fam²lias. Est§ pesquisa est§ 
fundamentada em Freire (1979;1996;2017), Brand«o (1981;1983;1993;2007;2011) e Guarnieri 
(2009;2012).
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A INSTITUI¢ìO SOCIAL DOS MEDIA: LITERACIAS MEDIćTICA 
E DIGITAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

 
PAULO BARROSO 

Instituto Polit®cnico de Viseu 
 
Resumo 
Esta proposta incide sobre o impacto dos media na dissemina«o de (des)informa«o durante a 
pandemia de COVID-19 como caso de estudo para uma abordagem qualitativa de cariz te·rico. 
Durante a pandemia de COVID-19, os media desempenharam fun»es sociais imprescind²veis e 
¼nicas, mas amb²guas: por um lado, na dissemina«o de informa»es sobre a sa¼de p¼blica e a 
promo«o de medidas de segurana; por outro, na prolifera«o de informa»es incorrectas, teorias 
da conspira«o e desinforma«o relacionada com a pandemia. Com esta proposta pretende-se a) 
explorar como as informa»es incorrectas e a desinforma«o relacionadas ¨ COVID-19 se 
espalharam atrav®s dos media sociais; b) reconhecer que a capacidade de discernir informa»es 
confi§veis e usar eficazmente os media sociais previne a dissemina«o de desinforma«o e promove 
comportamentos seguros; c) demonstrar a institui«o social dos media no papel respons§vel do 
jornalismo.
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A LĊNGUA INGLESA COMO UM PRODUTO NOS CURSOS DE 
IDIOMAS 

 
FABRĊCIO CďRTES SERVELATI 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 
 
Resumo 
Esta apresenta«o tem por objetivo geral divulgar minha pesquisa de mestrado recentemente 
conclu²da e aprovada por banca examinadora na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, 
Brasil. O trabalho desenvolvido se prop¹s a analisar discursos norteadores de minha pr§tica docente 
no ensino de l²ngua inglesa em cursos livres, tendo como problema central a constata«o de que 
reflex»es pertinentes ¨ nossa realidade local s«o negligenciadas ou francamente apagadas do trabalho 
em sala de aula. Partindo da premissa de que, no contexto socioecon¹mico neoliberal da atualidade, 
recursos lingu²sticos podem ser comercializados como um produto em troca de capital, busco 
compreender quais caracter²sticas constroem a l²ngua inglesa como um produto pass²vel de ser 
mercantilizado, tomando como evid°ncias minhas experi°ncias em cursos de idiomas locais. Os 
dados emp²ricos para estas reflex»es foram apresentados atrav®s de narrativas autoetnogr§ficas em 
cada cap²tulo do trabalho, m®todo segundo o qual o pesquisador-participante tem sua subjetividade 
explicitamente valorizada como elemento que contribui para a constru«o dos sentidos sobre o 
contexto pesquisado. Deste modo, os dados s«o provenientes de vinhetas narrativas de intera»es 
com alunos em sala de aula, com superiores em reuni»es docentes e em orienta»es diretas, com 
colegas em contextos de trabalho formal e em confer°ncias acad°micas sobre ensino de l²ngua, assim 
como em intera»es informais. A an§lise desses discursos foi desenvolvida a partir de tr°s grandes 
eixos, cada um com um foco espec²fico. Em primeiro momento, atrav®s das lentes cr²ticas da 
Filosofia da linguagem ordin§ria de L. Wittgenstein, investigo como o ensino de ingl°s tem seus 
entendimentos sobre a natureza da linguagem e sobre o que seria aprender e usar uma l²ngua 
fundamentados em uma ideologia de linguagem sist°mica, representacionista e essencialista; essa 
cr²tica ® feita tomando como refer°ncia o posicionamento segundo o qual assume-se que falar uma 
l²ngua seria uma atividade, e, assim, realizamos a»es e constru²mos nossa realidade atrav®s dos usos 
da linguagem. Em seguida, verifico como tais crenas e discursos que reproduzimos sobre a l²ngua 
inglesa como um sistema simb·lico e compet°ncia natural de determinado povo em determinado 
territ·rio, e sobre como ensin§-la e como aprend°-la denunciam uma colonialidade do saber, haja 
vista que todos os materiais que usamos no ensino, assim como cursos de treinamento de professores 
e certifica»es legitimadoras de profici°ncia lingu²stica, s«o produ»es da ind¼stria lingu²stica europeia 
que consumimos §vida e acriticamente.
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A PRODU¢ìO DO FUTURE-SE PARA AS UNIVERSIDADES 
FEDERAIS NO BRASIL 

 
FćBIO FERREIRA DA SILVA 

Funda«o Universidade Federal de Rond¹nia (UNIR)  
e Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) 

 
Resumo 
A trajet·ria das universidades no Brasil ® marcada pelos embates daqueles que, motivados por usar o 
conhecimento como fonte de recursos, financiaram sua constitui«o, manuten«o e expans«o versus 
a comunidade acad°mica, sendo a quest«o central da disputa, a conquista por espaos na condu«o 
da autonomia e da gest«o dessas entidades. O objetivo deste artigo ® investigar como o programa 
Future-se, proposto pelo governo federal, ® produzido cultural e discursivamente pelos atores do 
Minist®rio da Educa«o (MEC). Para o alcance desses objetivos realizamos uma an§lise cultural nas 
reportagens produzidas sobre o tema, no site do MEC, no per²odo de janeiro de 2019 a dezembro 
de 2021. O resultado mostra que o projeto se posiciona como a produ«o de uma ònova 
universidadeó no Brasil, universidade essa ajustada com as demandas empresariais do presente e do 
futuro. A identidade forjada para essa ònovaó universidade p¼blica ® a comunidade de 
òempreendedores e inovadoresó. A estrat®gia colocada em opera«o foi a de, lanar mancha sobre a 
imagem das institui»es de ensino, colocando a opini«o p¼blica contra essas entidades, comprimindo 
os oramentos e, posteriormente, apresentando um òmiraculosoó plano de salva«o para essas 
entidades.



 

 

 

 
Actas Completas e Resumos da 9Û Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Cient²fica:  

Educa«o, Cultura e Institui»es 
Thiago S. Reis & Maria Ferreira (orgs.)  

Editora Cravo | Porto | Portugal | 2024 | ISBN 978-989-9037-69-4 

пн 

ACESSIBILIDADE DAS MìES E FILHOS A AMBIENTES 
RESTAURADORES NATURAIS 

 
DANUSA SANTOS LUQUES BARREIRO 
AM£RICO DE ARAđJO PASTOR JđNIOR 

UFRJ 
 
Resumo 
As rotinas intensas diariamente exp»em as pessoas ¨ fadiga mental. Isso se d§ devido aos diversos 
est²mulos da vida agitada e a alta exig°ncia da aten«o para execu«o das multifun»es do cotidiano, 
fatores que comprometem a aten«o e aumentam o estresse.Verificou-se que ambientes naturais, 
como praias e parques naturais oferecem benef²cios mais restauradores para as pessoas do que locais 
de entretenimento e ambientes urbanos constru²dos. Parece ser algo muito simples ir a uma praia, 
parque ou fazer uma trilha, mas para quem tem filhos ainda pequenos pode ser um tanto desafiador, 
pois a maioria dos ambientes naturais n«o disponibilizam de uma estrutura apropriada para crianas 
pequenas, dificultando o acesso desse p¼blico nesses espaos e/ou, quando frequentados por eles, 
acabam gerando preocupa»es, comprometendo, dessa forma, a esperada fun«o restauradora dos 
ambientes naturais. O termo ambientes restauradores foi sugerido a partir das teorias propostas por 
Rachel e Stephen Kaplan e Roger Ulrich (R. Kaplan & Kaplan, 1989; S. Kaplan, 1995; Ulrich, 1983, 
1984). Nesses estudos, estresse foi definido como o processo pelo qual um indiv²duo responde 
psicofisiologicamente, por meio de comportamentos, a uma situa«o que desafia ou ameaa seu bem 
estar (Baum, Fleming, & Singer, 1985), percebida em auto relatos de emo»es negativas. Opondo-se 
¨ no«o de estresse, surge um construto denominado restoration, definido como o processo de 
restaura«o, recupera«o ou restabelecimento dos aspectos f²sicos, psicol·gicos ou da capacidade 
social, perdidos pelo esforo cont²nuo. Alerta-se que as pesquisas a respeito de fatores estressantes 
n«o necessariamente explicam o fator restaurador (Hartig & Staats, 2003). Mesmo assim, ainda ® 
poss²vel encontrar elementos estressantes comuns e, de acordo com Evans e Cohen (1987), tamb®m 
® poss²vel encontrar elementos restauradores comuns. O autor J. Aaron Hipp, especialista em sa¼de 
ambiental, sugere que precisamos de condi»es espec²ficas nos ambientes restauradores para alcanar 
os efeitos restauradores desejados. Este estudo tem como objetivo avaliar o potencial restaurador de 
ambientes naturais, e se os benef²cios incluem todos os p¼blicos ou apenas um grupo especifico. A 
investiga«o se at®m avaliar se as m«es de filhos de at® cinco anos de idade tiveram algum tipo de 
visibilidade nas pesquisas produzidas at® o momento. Espera-se que esse estudo possa oferecer 
contribui»es para a redu«o do estresse e restaura«o da aten«o dessas mulheres. Destarte, este 
projeto visa pensar estrat®gias que facilitem que as m«es de filhos pequenos se beneficiem da fun«o 
restauradora desses ambientes naturais. Foi realizada uma revis«o de literatura acerca dos principais 
fatores necess§rios para que a fun«o restauradora da aten«o seja alcanada. 
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ANćLISE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM A PARTIR DO 
ESTUDO DO ESPA¢O-TEMPO CURRICULAR, CONSIDERANDO 

O DEBATE SOBRE O TEMPO PEDAGĎGICO E A 
IMPORTąNCIA DO PLANEJAMENTO DE ENSINO A PARTIR 
DA REDU¢ìO DE 4 ANOS PARA 3 ANOS NOS CURSOS 

T£CNICOS DO ENSINO M£DIO INTEGRADO NO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCA¢ìO DO ES, CAMPUS LINHARES 

 
JOSEMAR FRANCISCO PEGORETTE 

Instituto Federal de Educa«o do ES  
e Universidade Federal de S«o Carlos Brasil 

 
Resumo 
No IFEs campus Linhares-ES, de 2010 a 2016, os cursos t®cnicos integrados ao ensino m®dio tinham 
a dura«o de 4 anos, a partir de 2016, passaram a ser ofertados em 3 anos. Com esta mudana, 
comea-se a observar diversas intercorr°ncias no andamento do curso, pois para terem seu tempo 
escolar abreviado, programas que tinham 9, 10 ou 11 disciplinas, passaram a ter 16 disciplinas por 
ano, ou at® mais, quando os alunos ficam de depend°ncia de um ano para o outro. Por observa»es 
e discuss»es com profissionais, percebeu-se diferentes quest»es presentes, que v«o desde a 
dificuldade dos alunos se adaptarem aos cursos, grande n¼mero de disciplinas, praticas docentes, 
planejamento escolar, conte¼dos e avalia»es, dentre outros. Dado o n¼mero de disciplina e a 
necessidade de se aplicar no m²nimo 3 (tr°s) avalia»es por semestre por disciplina, os alunos 
precisam òligar e desligaró a chave do aprendizado em ciclos cont²nuos. Por isso, vemos como 
relevante estudar os detalhes desta modalidade de oferta da forma como ela est§ dispon²vel hoje, e 
os efetivos resultados de aprendizagem, buscando alternativas para minimizar os impactos no 
processo de ensino, passando por uma ampla discuss«o do tempo pedag·gico de ensinar e aprender, 
num ritmo que permita a apreens«o significativa dos conte¼dos e pr§ticas inerentes aos programas 
do ensino m®dio integrado, para propor a»es na efetiva«o do curr²culo integrado.
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ANćLISE DO PROCESSO DE INTERNACIONALIZA¢ìO A 
PARTIR DA TEORIA DOS CAMPOS DE BOURDIEU 

 
LARISSA DYOVANA DE OLIVEIRA ZAMUNER 

AGUINALDO ROBINSON DE SOUZA 
Universidade Estadual Paulista J¼lio de Mesquita Filho (Unesp) 

 
Resumo 
A globaliza«o promove uma aproxima«o entre os pa²ses promovendo fontes de informa«o e 
comunica«o integradas, e com isso, a necessidade de transformar o modelo educacional de ensino, 
pautado no desenvolvimento de habilidades e compet°ncias. O processo de internacionaliza«o nas 
institui»es de ensino superior (IES), proporciona aprendizagens internacionais com atividades de 
interconex«o e desenvolvimento de pr§ticas colaborativas e plurais. No entanto, esse processo 
tamb®m promove um ensino globalmente competitivo causando uma disparidade entre as IES. 
Atualmente essa disparidade se perpetua no foco em excel°ncia de pesquisa e rankings institucionais. 
Partindo da Teoria do Capital de Bourdieu observa-se a forma como a educa«o permanece 
hier§rquica, reproduzindo as desigualdades sociais decorrentes dos campos em que o indiv²duo est§ 
inserido e, apresenta a rela«o de poder e hierarquia que existe em nossa sociedade, principalmente 
no cen§rio educacional. O objetivo desse trabalho ® refletir sobre como o prop·sito de elevar o perfil 
educacional em ©mbito nacional e internacional se instauram nas IES a partir de um poder simb·lico. 
Tendo em vista que o poder simb·lico atua como forma de domina«o, para romp°-lo ® necess§rio 
a cria«o de agentes independentes que compreendem e se op»em a classifica«o imposta por outros 
agentes, sendo, portanto, influenciados pelo "habitus" e as experi°ncias adquiridas a fim de 
conquistarem sua posi«o no mundo social.
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BRINCAR, TOCAR E SENTIR O MUNDO: OS SABERES QUE 
EMERGEM ë MANEIRA DAS CRIAN¢AS 

 
GABRIELA NAJARA ZONIN FRANTZ 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

 
Resumo 
Esta proposta de comunica«o visa contribuir com as reflex»es interdisciplinares, sobretudo nas 
interlocu»es te·ricas da Antropologia, Sociologia, Filosofia e Educa«o no que diz respeito aos 
saberes que emergem das crianas em intera«o. Esta pesquisa de car§ter etnogr§fico realizada com 
crianas pequenas na escola, tem como objetivo, promover os debates te·rico-metodol·gicos acerca 
da circula«o de saberes entre crianas pequenas em contexto escolar. O trabalho de campo foi 
realizado em turmas multiet§rias, que integram crianas de 2 a 6 anos, na Unidade de Educa«o 
Infantil Ip° Amarelo (UEIIA). A Ip° Amarelo ® uma escola-pesquisa vinculada ¨ Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul. Com base na observa«o participante e 
registros em di§rio de campo, os resultados da pesquisa apontam para a significativa circula«o de 
saberes estabelecida nas rela»es horizontais de criana com criana e atrav®s do envolvimento destas 
com o ambiente. Atrav®s da pesquisa etnogr§fica com as crianas, foi poss²vel observar que h§ saberes 
genu²nos que emergem das intera»es e experi°ncias compartilhadas; no brincar, tocar e sentir o 
mundo ¨ maneira das crianas.
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CARTOGRAFIAS DA EDUCA¢ìO INTEGRAL E INTEGRADA NO 
MUNICĊPIO DE CONTAGEM/MG: UM RELATO DE 
EXPERIĆNCIA NO PROGRAMA òESCOLA VIVAó 

 
ALEXANDRA APARECIDA DOS SANTOS NORONHA 

Universidade do Estado de Minas Gerais 
 
Resumo 
A Educa«o Integrada e Integral t°m como proposta a forma«o e desenvolvimento integral dos 
estudantes. A BNCC (2018), a Lei 13.640/2023 e a LDB (1996) prop»e uma educa«o integral em 
todas as etapas da educa«o b§sica brasileira. Desse modo, a rede municipal de ensino de 
Contagem/MG atrav®s do programa de Educa«o Integral e Integrada òEscola Vivaó prop»e a 
tutoria, oficinas e jornada ampliada. A metodologia utilizada ® a de cartografia que explana um di§rio 
de bordo com as experi°ncias de uma tutora-artista-cart·grafa. O referencial te·rico repousa-se sob 
as perspectivas dos fil·sofos de FOUCAULT (1998) e DELEUZE (1996). Pretendemos identificar 
a realidade da tutoria e as aprendizagens, como tamb®m os principais avanos e dificuldades 
encontradas nessa nova modalidade de ensino.
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CONSTRU¢ìO DE UMA HEURĊSTICA A AUXILIAR A 
INVESTIGA¢ìO DA EMANCIPA¢ìO NA EDUCA¢ìO DE 

JOVENS E ADULTOS ATRAV£S DA ROBĎTICA EDUCACIONAL 
 

TARSIO RIBEIRO CAVALCANTE 
EMANUEL DO ROSćRIO SANTOS NONATO 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 
 
Resumo 
A emancipa«o humana configura-se como caracter²stica relevante aos sujeitos da EJA ao possibilitar, 
a jovens e adultos, caminhos ¨ liberta«o de um pensamento tutelado e hegem¹nico atrav®s do 
exerc²cio da conscientiza«o e do pensamento cr²tico. A partir desse pressuposto, assume-se que a 
rob·tica educacional, na condi«o de recurso pedag·gico surgente no contexto da cultura digital, 
apresenta-se como uma possibilidade a potencializar o processo de emancipa«o humana desses 
sujeitos, uma vez que a idealiza«o de rob¹s imbricados ao seu contexto, bem como a sua constru«o 
e codifica«o a realizar as tarefas delineadas pelos sujeitos em respeito ¨ sua identidade cultural e aos 
saberes adquiridos ao longo da vida viabilizam o exerc²cio das pr§ticas colaborativa, dial·gica, 
investigativa, reflexiva, problematizadora e transformadora. Partindo deste contexto, este trabalho 
objetiva apresentar a primeira vers«o de uma heur²stica elaborada para auxiliar a an§lise dos dados 
produzidos a partir da utiliza«o de um design pedag·gico socioconstrutivista constru²do com vistas 
a possibilitar a investiga«o da emancipa«o humana na Educa«o de Jovens e Adultos atrav®s da 
rob·tica educacional.
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D.P. EL CAZADESERTORES: EL SILENCIO DE LA MILICIA. 
LECTURAS A LOS AUDIOVISUALES DE DENUNCIA 

PRODUCIDOS EN COREA DEL SUR 
 

CLARITZA ARLENET PE¤A ZERPA 
JOS£ ALIRIO PE¤A ZERPA 

Universidad Cat·lica Andr®s Bello (UCAB) 
 
Resumo 
El presente estudio tiene como prop·sito trazar una l²nea metodol·gica para las lecturas cr²ticas sobre 
audiovisuales de denuncia surcoreanos tomando como muestra el drama D.P. El cazadesertores 
(2021, 2023), del director Han Jun-hee, quien reescribi· el guion a cuatro manos junto con Kim Bo-
tong, autor original del webcomic D.P Dog Days (2015), sobre el cual se bas· el K-drama. Se parte 
de una doble preocupaci·n: a) superar el reduccionismo de los an§lisis audiovisuales como exclusivas 
descripciones del lenguaje cinematogr§fico/audiovisual (texto), que han perpetuado una pr§ctica 
estructuralista mucho m§s r²gida de la que Cassetti y Di Chio (1991) se permitieron en C·mo analizar 
un film; y, b) evitar hacer hip·tesis generalizadoras sobre el contexto bajo la pr§ctica del orientalismo; 
esa que supone que Corea del Sur es exclusivamente espiritualidad, desarrollo y progreso. Desde la 
publicaci·n titulada Orientalismo, autor²a de Said (2004), hacia finales de la d®cada de los setenta, 
muchos son los estereotipos y lecturas occidentales que se han ido acumulando cuando intentamos 
hablar sobre Oriente. Partiendo del planteamiento del texto al contexto, de Solano y Ram²rez (2016), 
la l²nea metodol·gica para lecturas de audiovisuales contempla tres momentos: a) la descripci·n del 
texto, b) el replanteamiento del paradigma socio cr²tico a partir de Lee (2011), c) las lecturas cr²ticas 
contextuales a partir de la exploraci·n a los documentos jur²dicos y los portales de noticias no 
hegem·nicos; la interpelaci·n y las posibles explicaciones, que no son hip·tesis reduccionistas o 
generalizadoras, y, c) las conclusiones como aproximaciones a nuevas lecturas.
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DAS TEORIAS NìO-CRĊTICAS AS TEORIAS CRĊTICO-
REPRODUTIVISTAS AT£ A PEDAGOGIA HISTĎRICO-CRĊTICA: 
O LUGAR QUE OCUPA O LIVRO òESCOLA E DEMOCRACIAó 

 
SWELEN FREITAS GABARRON PERALTA 

Universidade Tuiuti do Paran§ - UTP 
 
Resumo 
Este trabalho ® parte integrante da pesquisa da disserta«o de mestrado por mim desenvolvida e que 
tem como base a Pedagogia Hist·rico-Cr²tica e o contexto educacional. Para tanto, o livro òEscola e 
Democraciaó torna-se substancial para que se compreenda a corrente pedag·gica brasileira nascida 
na d®cada de 1980. O livro escrito por Dermeval Saviani na d®cada de 1980 pode ser considerado o 
manifesto de lanamento da pedagogia hist·rico-cr²tica. Em seus cap²tulos, frutos de artigos em 
revistas e/ou confer°ncias proferidas, ele tece considera»es sobre as principais concep»es 
pedag·gicas, mostrando as contribui»es e limites de cada uma, elucidando a necessidade de uma 
nova teoria. Ainda, denuncia as pr§ticas antidemocr§ticas que incidem no cotidiano escolar, 
articulando o trabalho docente para a democratiza«o da sociedade por meio dos estudantes. 
Apresenta, no cap²tulo terceiro do livro, o que seria a sua teoria pedag·gica e os poss²veis 
encaminhamentos metodol·gicos para esta, denominada Pedagogia Hist·rico-Cr²tica. Por fim, 
encerra o livro com esclarecimentos sobre a produ«o do material e como ele foi visto por estudiosos. 
Esse livro ® atemporal e n«o deixa de ser fundamental para o momento obscuro em que se encontra 
a educa«o atualmente, sendo um importante aliado para o processo de transforma«o da sociedade. 
Passado o per²odo do nascimento do dito òEscolanovismoó, Saviani presencia o caminhar do 
tecnicismo, em meio ao per²odo ditatorial. Essa concep«o pedag·gica pressupunha que o ensino 
deveria preparar o indiv²duo para o mundo do trabalho, esvaziando-se das concep»es e pressupostos 
sociais da forma«o do indiv²duo. Com atividades mec©nicas, o professor era somente o aplicador 
destas, tornando o processo educativo objetivo e operacional, semelhante ao trabalho fabril. A partir 
da sua insatisfa«o perante os modelos educacionais existentes, Saviani desenrola seus estudos 
baseando-se no materialismo hist·rico-dial®tico, no òm®todo da economia pol²ticaó de Marx (1973) 
e na educa«o p¼blica como fonte de transforma«o da sociedade.  A Pedagogia Hist·rico-Cr²tica 
emerge como teoria pedag·gica contra hegem¹nica a partir do final da d®cada de 1970, resultado do 
trabalho intelectual de educadores sobre a conjuntura pol²tica do Brasil naquele momento. Formulada 
inicial e principalmente pelo fil·sofo e pedagogo Dermeval Saviani, a teoria se contrapunha ao 
movimento pol²tico que o pa²s vivia ap·s o golpe civil-militar, em abril de 1964. Nesse per²odo da 
d®cada de 1970, mais precisamente em 1979, Saviani j§ lecionava na Pontif²cia Universidade Cat·lica 
de S«o Paulo (PUCSP) e foi na turma de doutorado coordenada por ele que a instiga«o e a pesquisa 
para a formula«o dessa corrente pedag·gica foram tomando forma. òA partir de 1979, quando 
comea a assumir a forma sistematizada, vai desenvolvendo-se e chega, por volta de 1983, a conseguir 
uma certa hegemonia na discuss«o pedag·gicaó (SAVIANI, 2013b, p. 63). Em 1983, Saviani publica 
a primeira edi«o do livro Escola e democracia.
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DESAFIOS NA VERTICALIZA¢ìO DO ENSINO PđBLICO: UMA 
INVESTIGA¢ìO PROFUNDA NA PERSPECTIVA 

EDUCACIONAL 
 

FRANKLIN PAULINO LEAL 
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul 

 
Resumo 
A verticaliza«o do ensino, caracterizada pela integra«o de todos os n²veis educacionais em uma 
¼nica institui«o, surge como uma proposta inovadora com potencial transformador na paisagem 
educacional. No entanto, a sua implementa«o no cen§rio do ensino p¼blico est§ impregnada de 
desafios intrincados, exigindo uma an§lise minuciosa para informar pol²ticas educacionais. Este 
estudo, tamb®m fornece uma an§lise abrangente, explorando desde desafios estruturais at® 
resist°ncias culturais. No epicentro da an§lise, desafios estruturais e administrativos apresentam como 
barreiras substanciais ¨ verticaliza«o do ensino p¼blico. Uma reorganiza«o infraestrutural requer 
investimentos em recursos financeiros, tecnol·gicos e humanos. A falta de uma transi«o suave entre 
os diferentes n²veis educacionais pode resultar em conflitos administrativos, complicando a gest«o 
eficiente do processo educacional. A resist°ncia cultural, como desafio espec²fico, ® submetida a uma 
investiga«o meticulosa. A introdu«o da verticaliza«o confronta paradigmas enraizados na cultura 
educacional, gerando resist°ncia entre professores, alunos e pais. Esta resist°ncia, manifestada na 
relut©ncia em abandonar modelos educacionais convencionais e na desconfiana quanto aos 
benef²cios da verticaliza«o, constitui um obst§culo crucial a ser superado para a ades«o plena a essa 
abordagem inovadora. Outro desafio reside atualmente nas desigualdades socioecon¹micas e no 
acesso equitativo ¨ educa«o. A verticaliza«o, se n«o for adotada com cautela, pode inadvertidamente 
agravar as disparidades existentes, resultando em uma distribui«o desigual de recursos e 
oportunidades entre diferentes regi»es geogr§ficas, comunidades e estratos sociais. A avalia«o e 
mensura«o do desempenho educacional emergem como desafios intr²nsecos ¨ verticaliza«o do 
ensino p¼blico. A adapta«o de m®todos de avalia«o adequados para todos os n²veis educacionais ® 
crucial para garantir uma avalia«o justa e precisa. A aus°ncia de sistemas de avalia«o pode levar a 
distor»es nos resultados, comprometendo a percep«o da qualidade educacional oferecida pela 
verticaliza«o. Al®m disso, a verticaliza«o exige o envolvimento ativo da comunidade para ser eficaz. 
Desafios relacionados ¨ comunica«o, participa«o e constru«o de parcerias s·lidas entre escolas, 
pais e comunidade local podem influenciar a implementa«o eficaz dessa abordagem. O sucesso no 
longo prazo da verticaliza«o depende, em grande medida, da cria«o de um ambiente colaborativo 
e de parcerias sustent§veis entre todas as partes envolvidas. Neste estudo, na an§lise aprofundada dos 
desafios. Os obst§culos estruturais, por exemplo, s«o submetidos a uma revis«o meticulosa dos 
requisitos infraestruturais, considerando n«o apenas os investimentos imediatos, mas tamb®m a 
sustentabilidade a longo prazo. A compreens«o das resist°ncias culturais ® expandida, explorando 
estrat®gias para mitigar a relut©ncia de professores, alunos e pais, atrav®s de abordagens pedag·gicas 
inovadoras e programas de conscientiza«o. 
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EDUCA¢ìO E ESTADO: A REINTRODU¢ìO DO 
COMPONENTE CURRICULAR DE EDUCA¢ìO MORAL E 
CĊVICA NO BRASIL DURANTE O PERĊODO DA DITADURA 

CIVIL-MILITAR 
 

YASMIM BAPTISTA DO NASCIMENTO  
Universidade Estadual de Maring§ (UEM) 

 
Resumo 
Durante os anos de 1964 a 1985, o Brasil viveu sob um regime autorit§rio, a Ditadura Civil-militar. 
Este per²odo se caracterizou como a express«o dos interesses do capital que n«o se furtou a utilizar 
da repress«o e de todos os meios il²citos para manter a ordem social. A ditadura civil-militar foi 
arquitetada e operacionalizada pelas Foras Armadas por meio de uma aliana entre a burguesia 
brasileira com os interesses do capital estrangeiro. Tratava-se de impedir o avano das lutas populares 
e garantir a intensifica«o da explora«o da m«o de obra com o silenciamento das lideranas da classe 
trabalhadora. Contudo, a ditadura possu²a um modelo de cidad«o que visava suprir a demanda do 
mercado de trabalho por meio do ensino profissionalizante. Por isso, adaptou a educa«o de acordo 
com os moldes norte-americanos. Diante disso, essa pesquisa tem o objetivo de analisar os interesses 
envolvidos na reintrodu«o do componente curricular de Educa«o Moral e C²vica (EMC) e seus 
v²nculos com a preserva«o da ordem institu²da pelo golpe de 1964, isto ®, a educa«o utilizada como 
meio de propaga«o de interesses burgueses, a fim de manter a ordem e o civismo de uma sociedade 
supostamente democr§tica. A inclus«o da disciplina de EMC fazia parte de um projeto pol²tico 
nacional que buscava construir um ide§rio patri·tico, ressaltando os valores da moral, da fam²lia e da 
religi«o.
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EDUCA¢ìO, SOCIEDADE E CULTURA: O JORNALISMO 
BRASILEIRO E A PAUTA DO GARIMPO NA BACIA AMAZďNICA 
 

LAZIĆ LAERTE DA SILVA 
DANIELA RIPOLL 

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) 
 
Resumo 
Durante o governo Bolsonaro (2019-2022), houve uma s®rie de retrocessos associados ¨ 
implementa«o de pol²ticas econ¹micas ultraliberais, privatistas e de desregula«o, complementadas 
por a»es inconstitucionais, ameaas antidemocr§ticas ¨s institui»es p¼blicas e retirada da prote«o 
aos direitos humanos, sociais e ambientais. A ret·rica do discurso nacionalista e patri·tico de 
Bolsonaro, com °nfase na utiliza«o privada dos recursos naturais, justificou a grande velocidade de 
invas»es de Terras Ind²genas e o avano do desrespeito na concess«o mineral ¨s grandes mineradoras 
na Bacia Amaz¹nica. Este estudo, baseado nos Estudos Culturais em Educa«o, pretende investigar 
o modo como um importante portal brasileiro de not²cias, o G1, vinculado ao Grupo Globo de 
Jornalismo, focaliza e (re)constr·i a tem§tica da minera«o brasileira nas reportagens publicadas no 
per²odo constitu²do entre janeiro de 2022 a setembro de 2023. O m®todo consistiu na coleta de dados 
no Portal G1, por meio da utiliza«o dos descritores òminera«oó, òmineradoraó e ògarimpoó. Os 
resultados obtidos foram os seguintes: 105 reportagens sobre minera«o; 183 reportagens sobre 
mineradoras e 442 reportagens sobre garimpo. Tais resultados foram organizados em categorias e 
analisados por meio da an§lise cultural (WORTMANN, 2002; HALL, 2016; COIRO-MORAES, 
2016) a fim de mostrar as consequ°ncias do crescimento das atividades de minera«o no pa²s.
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ENSINO M£DIO INTERNACIONAL: UM ESTUDO 
COMPARADO SOBRE REFORMAS DO ENSINO SECUNDćRIO 

NO BRASIL, CHILE E PORTUGAL 
 

FERNANDA CARDOSO ALMEIDA 
CAMILA FERREIRA DA SILVA LOPES 

Universidade Federal do Amazonas 
 
Resumo 
Apresentamos a introdu«o de um estudo comparado que est§ sendo elaborado em sede de tese de 
doutoramento sobre as reformas do ensino secund§rio no Brasil, no Chile e em Portugal. As autoras, 
Fernanda Cardoso Almeida e Camila Ferreira da Silva Lopes, buscam identificar as tend°ncias 
internacionais que est«o influenciando as pol²ticas educacionais nesses pa²ses. Para isso, analisam as 
mudanas curriculares, as estrat®gias de forma«o de professores e as pol²ticas de avalia«o adotadas 
em cada um deles. A pesquisa ® baseada em fontes bibliogr§ficas e em entrevistas com estudantes, 
professores e gestores escolares. As autoras concluem que h§ uma forte press«o para a padroniza«o 
internacional do ensino m®dio, o que pode gerar desigualdades e exclus»es. Elas defendem a 
import©ncia de se valorizar as especificidades culturais e sociais de cada pa²s, promovendo uma 
educa«o mais inclusiva e democr§tica. O texto se pretende acess²vel e bem estruturado, apresentando 
uma introdu«o clara, uma revis«o bibliogr§fica consistente e uma an§lise detalhada dos dados 
coletados. As refer°ncias bibliogr§ficas s«o atualizadas e relevantes, o que confere credibilidade ao 
trabalho. Em resumo, trata-se de uma leitura recomendada para todos aqueles que se interessam por 
educa«o, pol²tica e sociedade.
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ESPIRITUALIDADE COMO CONCEITO FUNDANTE DE UMA 
EDUCA¢ìO HUMANIZADORA NO SISTEMA PRISIONAL: 

DIćLOGOS COM A JUSTI¢A RESTAURATIVA 
 

TAMIRES GENEROSO DO PRADO 
VANESSA CRISTINA GIROTTO NERY 
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) 

 
Resumo 
Apresentamos os resultados de uma pesquisa de Inicia«o Cient²fica que se prop¹s a investigar a 
maneira pela qual a espiritualidade, atrelada ao conceito restaurativo de educa«o, atua sobre os 
processos de recupera«o de sujeitos privados de liberdade. Tal estudo se prop»e a compreender as 
reflex»es desses sujeitos a partir da sua participa«o na atividade de leitura de cl§ssicos universais por 
uma perspectiva dial·gica denominada Tert¼lia Liter§ria Dial·gica (NERY, et al, 2021) em di§logo 
com os princ²pios da Justia Restaurativa (ZEHR,2008; BRAITHWAITE, 1989). Tal atividade prev° 
a constru«o e o aprofundamento de pertencimento e significado nas rela»es. O pensamento 
freiriano, ® colocado como centralidade na discuss«o sobre a rela«o entre espiritualidade e a 
forma«o humana enquanto categoria restaurativa, pois para Freire (1978) a educa«o libertadora s· 
se torna poss²vel atrav®s de uma conscientiza«o e uma reflex«o cr²tica da pr§tica. O estudo se guia 
por uma pesquisa bibliogr§fica (SALVADOR, 1981) realizada na Biblioteca Brasileira de Teses e 
isserta»es (BDTD), no portal de peri·dicos da Capes e na plataforma Scielo, pautada por um vi®s 
qualitativo (GIL, 2002) e de campo. Os resultados indicam, por um lado, a escassez de discuss»es em 
torno da espiritualidade como conceito fundante de uma educa«o humanizadora e, por outro, aponta 
as viv°ncias de sujeitos privados de liberdade a partir da participa«o na atividade.
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FLAMĊNIO: A TRADU¢ìO DA CULTURA ESCOLAR QUE 
ENVOLVE SUAS ATIVIDADES COLETIVAS 

 
ADRIANA APARECIDA RAMOS MIRON FERREIRA 

ROSILEY APARECIDA TEIXEIRA 
Uninove 

 
Resumo 
Esta pesquisa possui por objeto de estudo a cultura escolar que envolve o planejamento e 
desenvolvimento das atividades coletivas desenvolvidas na escola municipal de educa«o b§sica 
Flam²nio Araujo de Castro Rangel de S«o Bernardo do Campo. Partindo deste objeto foram 
levantados alguns questionamentos que nortearam a investiga«o da pesquisa como: Quais as 
caracter²sticas da cultura escolar desta escola em espec²fico e como ela se traduz nas atividades 
coletivas? Pautada nessa cultura, como se desenvolve o planejamento e desenvolvimento dessas 
atividades? Com os questionamentos apresentados, delimitou-se como objetivo geral analisar as 
atividades coletivas com foco na cultura que as permeia, considerando seu planejamento e 
desenvolvimento. Como objetivos espec²ficos elencamos: (1) Levantar historicamente o percurso e 
as mudanas dessa institui«o escolar. (2) Investigar a cultura da escola e suas caracter²sticas. (3) 
Fundamentar a import©ncia do seu conhecimento para entender os movimentos que acontecem nela 
e (4) Traar a»es que contribuam na qualifica«o das rela»es e a»es coletivas. A metodologia de 
pesquisa adotada ser§ a pesquisa participativa e como proposta de contribui«o, um programa de 
forma«o para equipe gestora que contribua com elementos importantes a serem considerados no 
desenvolvimento do trabalho coletivo. Definiu-se como universo de pesquisa o trabalho realizado 
entre 2021 e 2023 recorte temporal p·s pandemia. Os sujeitos envolvidos ser«o servidores atuantes 
na escola dentro do per²odo pesquisado. A pesquisa se fundamenta nos seguintes autores: Rui Can§rio 
(2005) com a discuss«o sobre qual o lugar dessa institui«o em nossa sociedade, Stephen J. Ball, Meg 
Maguire e Annette Braun (2021) com a an§lise e reflex«o das diversas formas de organiza»es 
presentes em escolas do mesmo segmento, A. I. P®rez G·mez (2001) com a rela«o da cultura escolar 
com a sociedade neoliberal, Jorge Larrosa (2017) com a discuss«o do papel da escola na 
contemporaneidade, Diana Vidal Gonalves (2005) com a discuss«o sobre o conceito de cultura 
escolar e seu papel na organiza«o da escola, Michael Fullan e Andy Hargreaves (2001) que aborda a 
forma«o continuada na perspectiva da qualifica«o do trabalho coletivo no cotidiano da escola e 
Jorge ćvila de Lima (2001) com a discuss«o sobre as culturas colaborativas.
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FORMA¢ìO DO PENSAMENTO EM ESTUDANTES DO ENSINO 
M£DIO 

 
MćRCIO DE ANDRADE BATISTA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) 
 
Resumo 
Em uma sociedade altamente conectada ® sabido que um n¼mero sem fim de ònoticiasó nos s«o 
òbombardeadasó diariamente. Com a disponibilidade de uma enorme quantidade de informa«o de 
todos os tipos e por diversos meios de comunica«o, sabe-se que a dissemina«o de Fake News nas 
redes sociais tem alto poder de viralizac«o e impactos diretos, podendo trazer consequ°ncias 
catastr·ficas n«o s· para o indiv²duo, mas tamb®m para sociedade. A literatura informa que nem 
sempre ® claro e f§cil distinguir o que ® òfakeó do que real em termos de informa»es gerais ou 
mesmo t®cnica. òEm ci°ncias as fake news tem conquistado cada vez mais pessoas e influenciado em 
suas crenas e valores. Por exemplo, movimentos como òterra planaó e ativistas anti aquecimento 
global tem sido disseminado em toda a internet e acabam cooptando um n¼mero maior de seguidores 
a cada diaó. Em casos mais graves, as fake news interferem em decis»es individuais que 
comprometem a coletividade, isso fica evidente quando o indiv²duo se recusa a vacinar-se acreditando 
que a vacina pode lhe fazer mal (vincula-se na internet que a vacina possui microchips). Desta forma 
o papel do desenvolvimento de aprendizado de leitura cr²tica ® uma ferramenta sine qua non para 
desenvolver a virtude do senso cr²tico para combater as mais diversas Fake News e ® condi«o sine 
qua non para a forma«o de um indiv²duo politizado e que adote uma postura ®tica e moral na 
sociedade. Desta forma, o objeto desta pesquisa foi identificar quantitativa e qualitativamente quais 
os impactos das Fake News na forma«o do senso cr²tico e da virtude intelectual. Question§rios 
qualitativos e quantitativos foram aplicados em uma escola de ensino m®dio. Em uma primeira analise 
identificou-se que figuras como òinfluencersó e outros utilizam-se da fal§cia òargumento de 
autoridadeó para espalhar e convencer o cidad«o comum quanto a veracidade das chamadas fakes 
news, demonstrando assim a import©ncia direta do ensino e estimulo a leitura cr²tica junto a alunos 
do ensino m®dio.
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HOMESCHOOLING: OS VIESES DA MODALIDADE PARA O 
ENSINO DE SURDOS NO BRASIL 

 
VITOR AUGUSTO PIZZOLATTO 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
 
Resumo 
Homeschooling, do ingl°s educa«o dom®stica foi uma pr§tica comum e predominantemente entre 
a aristocracia e as classes privilegiadas da Idade M®dia, que ressurgiu e ganhou fora por volta da 
d®cada de 1970 como um movimento social em oposi«o ao modelo educacional vigente, centrado 
na escola como institui«o de ensino prevalente. Como o nome sugere, a educa«o domiciliar, ® uma 
modalidade alternativa de ensino, cuja proposta ® desenvolvida fora do espao escolar, em domic²lio, 
sendo os pais e/ou respons§veis os encarregados da educa«o formal. A problem§tica trazida para 
discuss«o ® se poderia a educa«o dom®stica ser uma modalidade de ensino favor§vel para a educa«o 
de pessoas surdas. Nesse sentido, o objetivo do trabalho ® apresentar um estudo te·rico-qualitativo, 
a partir da revis«o sistem§tica da literatura, sobre a relev©ncia e/ou possibilidade da modalidade da 
educa«o domiciliar para pessoas surdas. No que tange ¨ educa«o domiciliar para surdos, 
entendemos que pode ser uma modalidade com certas vantagens, uma vez que possibilitaria um 
acompanhamento individualizado respeitando seu tempo de aprendizagem. Todavia, ® tamb®m uma 
modalidade de ensino que vai na contram«o daquilo que tem sido discutido e almejado pela inclus«o 
educacional, caracterizando-se como uma modalidade segregacionista. Nesse sentido, a sugest«o para 
o desenvolvimento dessa modalidade seria sua aplica«o como uma estrat®gia complementar, cuja 
fam²lia demonstre e defenda o interesse na modalidade.
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NARRATIVAS DE SER E ESTAR MULHER VELHA NO 
TROPEIRISMO DE IBATIBA-ES 

 
VANESSA DE MEDEIROS FIGUEIREDO TAVARES 

Instituto Federal do Esp²rito Santo - IFES 
 
Resumo 
Este estudo abordou o tema das narrativas de ser e estar mulher velha no Tropeirismo de 
Ibatiba/Esp²rito Santo, tendo como objetivo principal identificar e analisar as hist·rias das mulheres 
envolvidas no movimento tropeiro do referido munic²pio. As tr°s mulheres entrevistadas foram 
selecionadas, pelos crit®rios etnogr§fico e et§rio, sendo mulheres esposas, irm«s e filhas dos homens 
tropeiros do munic²pio de Ibatiba com idade superior a 70 (setenta) anos, al®m da escolha conforme 
a intencionalidade da pesquisa em conhecer as narrativas de mulheres que estavam envolvidas, de 
alguma maneira, com o movimento tropeiro. Nas transcri»es e divulga«o dos resultados, foram 
respeitados a confidencialidade e anonimato por meio dos codinomes de flores que transmitem e 
transcendem caracter²sticas femininas de doura e fora. Como instrumento de produ«o de dados 
trabalhamos com entrevistas biogr§ficas semiestruturadas virtuais e, para analisar tais narrativas, 
utilizamos os dispositivos de an§lise dos n¼cleos de significa«o. As fotografias do acervo pessoal das 
entrevistadas foram utilizadas conforme elas foram selecionando-as como recurso de mem·ria. Os 
resultados da investiga«o apontaram para a forma«o de 04 (quatro) n¼cleos de significa«o com 
respectivos 23 (vinte e tr°s) subn¼cleos capazes de representar as multifacetas das mulheres velhas e 
da pluralidade de rela»es que comp»em suas narrativas: As imposi»es sociais regem e direcionam 
as mulheres para a maternidade, o casamento, ao trabalho dom®stico e rural e a submiss«o 
incondicional aos pais e maridos; O trabalho, por sua vez, constitui e concebe a mulher enquanto 
fora produtiva, progressista e de uni«o; A vida pessoal da mulher velha abarca as rela»es consigo 
pr·pria, com a sociedade, a fam²lia e com outras mulheres velhas, seus medos, frustra»es, sonhos, 
traumas, perdas e momentos capazes de arrancar-lhes sorrisos e l§grimas; e, por fim, a percep«o 
delas sobre sua rela«o com o movimento tropeiro e seu legado. As narrativas que constituem essas 
mulheres tratam de g°nero, de classe social, de rela«o familiar, de cotidiano, e perpassam a hist·ria 
da cidade onde residem. Tamb®m contribuem para a forma«o e desenvolvimento da atividade 
tropeira, perfazendo a pluralidade de vers»es da hist·ria sobre o movimento tropeiro na cidade de 
Ibatiba.
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O PAPEL DA EDUCA¢ìO NA FORMA¢ìO DO EMĊLIO DE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

 
GERALDO MćRCIO DA SILVA 

Universidade Federal de Goi§s (UFG) 
 
Resumo 
Nosso trabalho investiga o papel da Educa«o na forma«o do "Em²lio". Em 1755 Rousseau redigiu 
o òPrincipe de la M®lodie ou r®ponse oux Erreurs sur la Musiqueó, ensaio publicado na 
òEncyclop®dieó de Diderot e dõAlembert (1751-1772), em resposta ¨s cr²ticas de Jean-Philippe 
Rameau contra os verbetes sobre a m¼sica. Rameau havia publicado meses antes, neste mesmo ano, 
òErreurs sur la musique dans lõEncyclop®dieó, ensaio em que defende a preced°ncia da harmonia em 
rela«o a melodia. Neste artigo investigaremos o conceito de melodia pensado por Jean-Jacques 
Rousseau e se a m¼sica tem dom²nio sobre as paix»es. Se o amor-pr·prio pode ser ensinado e 
controlado sob o dom²nio da m¼sica no restauro da melodia.
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O PAPEL DO BIBLIOTECćRIO NA FORMA¢ìO INTEGRAL DOS 
ESTUDANTES DO ENSINO M£DIO INTEGRADO: A PESQUISA 
CIENTĊFICA COMO PRINCĊPIO PEDAGĎGICO NO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCA¢ìO, CIĆNCIA E TECNOLOGIA DO 

SUDESTE DE MINAS GERAIS 
 

ANA CAROLINA SOUZA DUTRA 
ANA PAULA LELIS RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais- IF Sudeste MG 
 
Resumo 
Objetiva-se com este trabalho, avaliar como os bolsistas do PIBIC Jr do IF Sudeste MG, realizam 
suas pesquisas e como impactam na sua forma«o integral. Destaca-se, no IF Sudeste MG, o 
Programa Institucional de Bolsas de Inicia«o Cient²fica do Ensino M®dio - PIBIC Jr. Observamos 
que os estudantes do Ensino M®dio Integrado do IF Sudeste MG ð Campus Rio Pomba, òlocusó da 
pesquisa, apresentam dificuldades em elaborar pesquisas. Este trabalho qualitativo foi dividido em: 
pesquisa bibliogr§fica e pesquisa em documental. Convidamos 12 estudantes bolsistas do PIBIC Jr. 
Destes, 6 bolsistas responderam ao question§rio que continha quest»es que delimitavam o perfil do 
estudante. Os participantes tinham idade entre 14 e 18 anos e observamos que os estudantes, utilizam 
as ferramentas da internet de forma n«o cr²tica na pesquisa. Sobre o uso do espao da biblioteca 
institucional, conclu²mos que vem sendo um espao pouco utilizado dentro da escola. Os bolsistas 
apontaram sentimentos incerteza ao pesquisar, o que mostra que ® importante apontar a biblioteca e 
o bibliotec§rio na contribui«o no letramento informacional destes estudantes. Conclu²mos que o IF 
Sudeste MG, por meio do PIBIC Jr, vem tentando inserir seus estudantes no meio cient²fico por 
meio da pesquisa. O trabalho coletivo, dentro da institui«o, ® primordial para que o estudante possa, 
de fato, se tornar um ser omnilateral, tendo o trabalho como princ²pio educativo por meio da pesquisa 
como princ²pio pedag·gico.
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O TEMA EDUCA¢ìO POLĊTICA NO ąMBITO ESCOLAR 
 

JULIANA GARCIA OLIVEIRA 
FERNANDO OLIVEIRA GARCIA 
Prefeitura Municipal de Ourinhos 

 
Resumo 
A Constitui«o Brasileira prev° o preparo para o exerc²cio da cidadania, para tanto ® preciso viabilizar 
elementos que permitam a compreens«o de como esse sistema ® estabelecido, e qual deve ser o 
proceder do cidad«o. Deste modo, entende-se que uma das formas de exercer a cidadania e ao mesmo 
tempo fortalecer a democracia do pa²s ® ampliar a participa«o pol²tica. Diante disso, ® objetivo deste 
trabalho investigar a relev©ncia do tema Educa«o Pol²tica nas pesquisas acad°micas, e se estas s«o 
voltadas ao ambiente escolar e especificamente para o ensino fundamental. Para tanto realizou-se um 
levantamento bibliogr§fico de trabalhos com foco no tema, Educa«o Pol²tica e Alfabetiza«o 
Pol²tica, na inten«o de entender como este tema tem sido tratados nestes estudos, e se h§ alguma 
delimita«o de idade para abord§-lo no ambiente escolar. Foram descritos os seguintes conceitos: 
pol²tica, alfabetiza«o, letramento e analfabeto pol²tico. Revisou-se algumas normativas educacionais 
que contemplam o assunto como poss²vel abordagem pedag·gica e tamb®m referidos alguns autores 
que apontam para entraves do engajamento c²vico e suas poss²veis naturezas. Entre os resultados 
destaca-se que h§ poucas pesquisas sobre este tema voltadas para o ensino fundamental. H§ ainda 
uma prefer°ncia para que o estudo do tema se inicie somente na fase do ensino m®dio, contudo 
considera-se merit·rio prover acesso ao tema em fases anteriores.
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OFICINAS DE CIĆNCIAS E ELETRďNICA PARA A EDUCA¢ìO 
BćSICA 

 
ANA CAROLINA STAUB DE MELO 

JULIO FELLER GOLIN 
CARLOS DANIEL OFUGI 
DANIEL SALVADOR 

ORLANDO GONNELLI NETTO 
CLćUDIO FERRETTI 

MARIA EDUARDA SILVANO 
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) 

 
Resumo 
Em tempos p·s-pandemia, onde as desigualdades sociais cresceram em uma taxa exponencial, a 
alfabetiza«o cient²fica e tecnol·gica cumpre um papel significativo na forma«o de cidad«os 
aut¹nomos, criativos e capazes de atuar de modo consciente em sua realidade. Nesse sentido, buscar 
projetos educacionais que ressignifiquem o conceito de ensinar e aprender, incentivando os 
estudantes a quererem estar na escola ® um caminho poss²vel para democratizar conhecimentos e 
superar desafios escolares. Oficinas do tipo òm«os na massaó e òaprenda fazendoó s«o espaos de 
criatividade e intera«o que podem despertar no estudante o esp²rito cient²fico e inventivo, pois 
integram o òaprenderó e o òfazeró diante de um desafio de rob·tica, ci°ncias ou eletr¹nica, por 
exemplo. Com base nisso desenvolvemos e ofertamos as oficinas òCi°ncia Interativa: Luz e Coresó; 
òEletr¹nica Criativa: Circuito em Papeló e òMeu Primeiro Rob¹ M·veló na Semana Nacional da 
Ci°ncia e da Tecnologia (2023) do Instituto Federal de Santa Catarina, Brasil (IFSC), um evento de 
divulga«o cient²fica que integra a comunidade interna e externa ao IFSC. Estudantes da Educa«o 
B§sica de escolas da rede municipal e estadual de ensino e em institui»es sociais de educa«o s«o 
p¼blicos desse evento. Em cada oficina maker o estudante ® desafiado a experimentar, criar, 
problematizar, testar conceitos e m®todos na constru«o de um prot·tipo, agregando significado aos 
conhecimentos.
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PEDAGOGIAS DE UMA CIDADE TURĊSTICA: UMA ANćLISE 
SOBRE A CIDADE DE GRAMADO, NO SUL DO BRASIL 

 
MANOELA BARBACOVI 

RODRIGO LEMOS SIMíES 
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA 

 
Resumo 
Este trabalho tem por objetivo investigar as aprendizagens que turistas angariam ao visitar Gramado, 
um dos destinos tur²sticos mais procurados do Brasil. Para a exequibilidade desta pesquisa, que tem 
como arcabouo te·rico os Estudos Culturais, recorre-se a netnografia, a fim de examinar impress»es, 
percep»es que visitantes constroem ao conhecer, experenciar os seguintes atrativos da cidade: Lago 
Negro, Pal§cio dos Festivais, Praa das Etnias e a Rua Coberta. Logo, como objeto de an§lise, elenca-
se o site Trip Advisor, especificamente, opini»es que viajantes inscrevem acerca dos pontos tur²sticos 
citados. Atrav®s da an§lise destas avalia»es, almeja-se conhecer as pedagogias culturais, ou seja, os 
efeitos pedag·gicos a que s«o submetidos os turistas ao visitar Gramado, pois conforme Kusztelak 
(2017) entrev°-se que o turismo aduz uma dimens«o educativa, a qual ® deflagrada a partir da visita 
aos locais tur²sticos, o que nomeia por pedagogia do ·cio. Dentre os achados contingentes desta 
pesquisa, destacam-se a difus«o de pedagogias culturais que visam manter a atratividade tur²stica deste 
destino, que endeream aos visitantes ensinamentos particulares sobre esta cidade e seus moradores, 
nos quais se reala a ideia de uma voca«o tur²stica, tanto do destino como dos aut·ctones e, ainda, 
que incutem no imagin§rio dos visitantes a percep«o de estar na Europa sem sa²do do pa²s.
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PROBLEMAS Y TENDENCIAS EN EDUCACIĎN 
CONTEMPORćNEA 

 
JOSE MANUEL SALUM TOME 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO 
 
Resumo 
La gesti·n de la innovaci·n; as² como las organizaciones en general, p¼blicas y privadas, ameritan un 
continuo an§lisis y seguimiento de las variables del contexto externo que le impactan. En este sentido, 
cabe destacar que los agentes educativos son los que hacen la innovaci·n y de all² que su gesti·n y 
direcci·n juegan un rol clave. Los profesionales de la educaci·n, m§s que nunca, necesitan conocer 
la manera de llegar a entender y comprender la complejidad de lo que significan las variables externas 
y su impacto en el quehacer educativo. A continuaci·n, se presenta un modelo y m®todo para su 
seguimiento. Es una invitaci·n a conocer y a posesionarse como agentes de cambio en la pr§ctica de 
la creatividad e innovaci·n, sin descuidar en ning¼n momento, el impacto del contexto externo de la 
escuela, como se da en la Modalidad Dual (relaci·n escuela ð empresa). La escuela como organizaci·n 
escolar de calidad y la innovaci·n educativa representan dos §mbitos llamados a ser debidamente 
relacionados, cuidadosamente analizados, estrat®gicamente planificados y animados para su 
desarrollo conjunto. La relaci·n entre escuela como organizaci·n escolar de calidad y la innovaci·n 
educativa tiene que ser vistas y justificadas tanto en el plano de la argumentaci·n te·rica como en el 
funcionamiento y vida institucional de las escuelas como espacios educativos tanto en ella, como en 
la empresa al aplicar la modalidad Dual. Ha de proyectarse, en el tiempo, en la articulaci·n de la 
pol²tica educativa de un pa²s y en las pr§cticas escolares que ocurren en las aulas. Considero que en 
nuestro pa²s esta doble tarea est§ por realizarse. No hemos conseguido desarrollar hasta el momento, 
una tradici·n s·lida de pensamiento pedag·gico que haya explorado adecuadamente las implicaciones 
mutuas entre la calidad escolar y la innovaci·n como proceso educativo.
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RENDIMIENTO ESCOLAR: MODALIDAD VIRTUAL Y 
PRESENCIAL EN LA UNIDAD DE APRENDIZAJE DE 

FĊSICA BćSICA 
 

MAYT£ CADENA GONZćLEZ 
MARĊA ALEJANDRA SARMIENTO BOJĎRQUEZ 

JUAN FERNANDO CASANOVA ROSADO 
Universidad Aut·noma de Campeche 

 
Resumo 
En el a¶o 2020 se vivi· un cambio repentino debido a la pandemia de COVID-19, las clases pasaron 
de ser presenciales a una modalidad a distancia, los docentes y alumnos se adaptaron en corto tiempo. 
En esta nueva fase de su educaci·n los j·venes ya adaptados a las aulas virtuales siguieron ampliando 
sus conocimientos, el ritmo de avance se normalizo. Pero surge nuevamente una interrogante sobre 
si esta nueva modalidad puede llegar a repercutir en el rendimiento de los j·venes. El presente trabajo 
de investigaci·n tiene por objetivo, comparar el rendimiento escolar de los alumnos de la escuela 
preparatoria Nazario V²ctor Montejo Godoy de la Universidad Aut·noma de Campeche en M®xico, 
inscritos en la unidad de aprendizaje de f²sica b§sica, para conocer si se vio afectado ante el cambio 
de modalidad de ense¶anza. Se utiliz· una metodolog²a de corte cuantitativo, con enfoque descriptivo 
y un alcance transversal con dos cortes: periodo escolar 2019-2020 y en el periodo escolar 2020-2021 
ambos en la fase 1. Los resultados obtenidos demuestran que se incrementaron considerablemente 
los ²ndices de aprobaci·n, reprobaci·n y promedio de aprovechamiento escolar. El incremento de 
aprobaci·n fue de un 14.98%; de un 75.11% pas· a un 90.09%. En conclusi·n, contrario a lo que se 
esperaba los j·venes se adaptaron r§pidamente, ya que el rendimiento escolar mejor· en el periodo 
escolar donde las clases fueron a distancia.
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UM MUSEU PARA TODOS E UM LIVRO MULTIFORMATO: A 
INCLUSìO PARA AL£M DO ESPA¢O DO MUSEU 

 
C£LIA MARIA ADìO DE OLIVEIRA AGUIAR DE SOUSA 

DESIR£E NOBRE SALASAR 
FRANCISCA FERREIRA MICHELON 

Escola Superior de Educa«o e Ci°ncias Sociais do Instituto Polit®cnico de LEIRIA 
 
Resumo 
Este trabalho busca refletir acerca de uma atividade desenvolvida no ©mbito da XXÛ Feira do Livro 
e do Jogo, realizada no Munic²pio da Batalha (Portugal). A atividade tinha como objetivo observar se 
as crianas com diferentes idades percebiam o conceito de livro multiformato e de inclus«o. O 
conceito de livro multiformato aqui defendido foi desenvolvido pelo Centro de Recursos para a 
Inclus«o Digital do Instituto Polit®cnico de Leiria e diz respeito a um livro impresso que inclui, num 
¼nico exemplar, leitura f§cil, braille, pictogramas e vers»es audiovisuais em l²ngua gestual portuguesa, 
audiolivro e audiodescri«o que ficam dispon²veis atrav®s de um c·digo Quick Response (QR Code).  
O Museu da Comunidade Concelhia da Batalha (MCCB) ® considerado um museu inclusivo, 
planejado e desenvolvido com base nos princ²pios do Desenho Universal. Inaugurado em 2011, o 
museu tem como lema ser òum museu de todos e para todosó e para tal, possui recursos de 
acessibilidades comunicacionais, f²sicas e sociais. De modo a complementar os seus recursos 
inclusivos foi desenvolvido o livro multiformato òSaltos no tempo: uma visita especial ao MCCBó, 
que ® parte da investiga«o de doutoramento que a autora desenvolve no Museu, com financiamento 
de bolsa CAPES. Os resultados que ora se apresentam comprovam a relev©ncia da sensibiliza«o das 
crianas para a aprendizagem acerca da diversidade humana, bem como o entendimento do conceito 
de òpara todosó explicitado tanto do livro, como no MCCB.
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A APRENDIZAGEM ACERCA DAS METODOLOGIAS 
ATIVAS E PLANEJAMENTO REVERSO NA FORMA¢ìO 

INICIAL DOCENTE 
 

JOYCE FRADE ALVES DO AMARAL 
MARCELO DINIZ MONTEIRO DE BARROS 

Funda«o Oswaldo Cruz - Fiocruz 
 
Resumo 
Este trabalho ® caracterizado como relato de experi°ncia e tem o objetivo de demonstrar a experi°ncia 
de uma oficina realizada em uma escola da rede estadual do munic²pio de Duque de Caxias para 
estudantes do curso de forma«o de professores. A oficina versa sobre as metodologias ativas, em 
espec²fico o planejamento reverso como instrumento facilitador do processo de ensino e de 
aprendizagem. A din©mica do desenvolvimento da oficina ser§ por meio de atividades em grupos de 
cunho colaborativo, na qual os estudantes possam participar ativamente no desdobramento da 
atividade proposta, sendo protagonistas e respons§veis pela constru«o do pr·prio conhecimento. 
Como resultado, espera-se poder construir conhecimentos que possam contribuir positivamente para 
forma«o desses estudantes e que os mesmos se reconheam como seres formadores de indiv²duos, 
que por meio da educa«o e ensino, poder«o atuar ativamente na sociedade.
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A IMPORTąNCIA DA CULTURA LOCAL NA FORMA¢ìO 
CULTURAL DOS EDUCANDOS NO ENSINO M£DIO NA REDE 
ESTADUAL DE EDUCA¢ìO DE MATO GROSSO DO SUL 

 
DANILO FERNANDO SILVA 
FRANKLIN PAULINO LEAL 

Secretaria Estadual de educa«o de Mato Grosso do Sul 
 
Resumo 
Compreender a import©ncia da cultura local na forma«o cultural dos educandos no processo da 
constru«o cognitiva da forma«o educacional no ensino m®dio na Rede Estadual de Educa«o de 
Mato Grosso do Sul ® uma investiga«o fundamental. Este estudo visa examinar os aspectos da 
regionalidade, influ°ncias dos povos origin§rios, pinturas e cultura de fronteira no processo de 
forma«o educacional. Esses elementos desempenham um papel vital na identidade cultural dos 
estudantes e na maneira como eles percebem o mundo ao seu redor. Neste resumo, exploraremos as 
raz»es para investigar essa tem§tica, os m®todos que ser«o empregados e as poss²veis implica»es 
para a pr§tica educacional.A forma«o educacional no ensino m®dio ® uma fase cr²tica no 
desenvolvimento dos alunos, n«o apenas em termos acad°micos, mas tamb®m em rela«o ¨ sua 
identidade cultural e percep«o de mundo. Mato Grosso do Sul, um estado rico em diversidade 
cultural e influ°ncias hist·ricas, oferece um cen§rio particularmente intrigante para investigar como 
a cultura local molda a forma«o cognitiva dos educandos. A pesquisa sobre a import©ncia da cultura 
local na forma«o cultural dos educandos no ensino m®dio na Rede Estadual de Educa«o de Mato 
Grosso do Sul ® uma empreitada complexa e significativa. Isso ocorre porque a forma«o educacional 
n«o se limita apenas ¨ transmiss«o de conhecimento acad°mico; ela tamb®m est§ intrinsecamente 
ligada ¨ constru«o da identidade cultural dos estudantes, ¨ compreens«o de sua hist·ria e ao 
desenvolvimento de uma perspectiva cr²tica e sens²vel ¨s diversas manifesta»es culturais presentes 
em seu ambiente. Um dos aspectos fundamentais dessa pesquisa ® a regionalidade. Mato Grosso do 
Sul ® um estado vasto e diversificado, com uma variedade de influ°ncias culturais que v«o desde as 
tradi»es ind²genas at® as marcas da coloniza«o europeia e a herana cultural da fronteira com pa²ses 
vizinhos. Essa riqueza cultural ® um recurso valioso para a forma«o dos educandos, pois permite 
que eles se conectem com suas ra²zes culturais e compreendam a complexidade e a diversidade do 
mundo ao seu redor. As influ°ncias dos povos origin§rios tamb®m desempenham um papel crucial 
nesse contexto. Mato Grosso do Sul abriga diversas comunidades ind²genas, cada uma com sua 
l²ngua, tradi»es e cosmovis«o ¼nicas. Compreender e respeitar essas influ°ncias ® essencial para 
promover uma educa«o inclusiva e culturalmente sens²vel. Al®m disso, a pesquisa tamb®m aborda o 
papel da arte, especialmente das pinturas, na forma«o educacional. A arte ® uma forma poderosa de 
express«o cultural e pode ser uma ferramenta eficaz para ensinar aos alunos sobre sua pr·pria cultura 
e a cultura de outras comunidades. Atrav®s da explora«o da arte local, os educandos podem 
desenvolver habilidades cr²ticas, criativas e anal²ticas, ao mesmo tempo em que fortalecem sua 
conex«o com suas ra²zes culturais.
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A PARTICIPA¢ìO ATIVA NOS JOGOS EDUCATIVOS: 
CONTRASTES ENTRE JOGAR E APRENDER NA ANćLISE DA 

EFICIĆNCIA DE UMA ATIVIDADE LđDICA 
 

FABIO DANIEL TAVARES 
AGUINALDO ROBINSON DE SOUZA 
Universidade Estadual Paulista (Unesp) 

 
Resumo 
O uso de jogos educativos (JE) como recurso did§tico est§ se consolidando na literatura brasileira e 
internacional dada sua comprovada efici°ncia em maximizar a aprendizagem de conceitos. Dentre as 
in¼meras vantagens vinculadas na sua aplica«o, temos a adi«o do fator l¼dico ¨s atividades de 
ensino, tornando a divers«o um elemento t«o importante quanto a aprendizagem, o que desperta o 
interesse do aluno em participar da aula, motivando-o. Al®m disso, sua atua«o ® estimulada porque 
propicia o desenvolvimento de habilidades e compet°ncias para al®m dos conceitos, incentiva a 
socializa«o, ao ponto de oportunizar uma aprendizagem colaborativa, ameniza o peso dos erros, 
aflora os sentimentos, entre outras contribui»es. Estas caracter²sticas s«o prop²cias para que o 
estudante participe ativamente do JE. No entanto, participar de uma atividade l¼dica n«o pressup»e 
que o estudante ser§ ativo no processo de ensino e aprendizagem. Este resultado refere-se a uma 
possibilidade, e n«o a uma certeza. Portanto, a aplica«o de um JE pode promover, ou n«o, a 
participa«o ativa durante a atividade l¼dica. Neste cen§rio, a media«o e o acompanhamento da 
pr§tica educativa l¼dica mostram-se essenciais para avali§-la. Assim, o objetivo deste trabalho ® 
discutir, ¨ luz da Psicologia Hist·rico-Cultural, a»es que o professor deve desempenhar para 
certificar-se de como se d§ a participa«o discente no JE, par©metro essencial na determina«o do 
potencial de ensino de sua proposta l¼dica.
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A PERCEP¢ìO DE PROFESSORES SOBRE O PROCESSO 
AVALIATIVO NO ENSINO DE CIĆNCIAS E MATEMćTICA 

 
ISADORA SILVA DE OLIVEIRA 

LETICIA DIELLO KUHN 
MAURIVAN G¦NTZEL RAMOS 

LUCIANO DENARDIN DE OLIVEIRA 
Pontif²cia Universidade Cat·lica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 

 
Resumo 
Este trabalho teve como objetivo compreender as percep»es de professores brasileiros de Ci°ncias 
e Matem§tica da Educa«o B§sica sobre o processo avaliativo em suas pr§ticas pedag·gicas. A 
pesquisa ® de natureza qualitativa e do tipo estudo de caso, bem como utilizou como instrumento de 
coleta de dados um question§rio aberto respondido por 14 participantes. A an§lise dos dados foi feita 
a partir da An§lise Textual Discursiva (ATD). A an§lise dos dados indica que os professores 
participantes percebem que h§ necessidade de uma maior discuss«o, no espao escolar, sobre a 
avalia«o e seus instrumentos. Ademais, identificou-se que os professores usam diferentes 
instrumentos avaliativos (como provas, trabalhos, produ»es textuais e autoavalia«o, entre outros) 
com diferentes intencionalidades. Neste sentido, os professores entendem que a avalia«o pode ter 
um car§ter diagn·stico, redirecionando o planejamento docente, bem como foram manifestados 
aspectos que se aproximam do que se entende por avalia«o formativa.
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A PESQUISA DE UM TRABALHO COLABORATIVO COM 
DOCENTES DE MATEMćTICA ENVOLVENDO TEXTOS: UMA 

PROPOSTA DE FORMA¢ìO CONTINUADA 
 

SUSANA LđCIA DO NASCIMENTO 
UFMG 

 
Resumo 
Este texto tem a inten«o de apresentar a pesquisa desenvolvida no Programa de P·s-gradua«o 
(PROMESTRE) que teve como objetivo geral explicitar e analisar o desenvolvimento de uma 
proposta de Trabalho Colaborativo no planejamento de atividades utilizando textos matem§ticos e 
n«o-matem§ticos. A pesquisa, de cunho qualitativo, trouxe como proposta metodol·gica a forma«o 
de um Grupo de Trabalho Colaborativo no desenvolvimento de estudos te·ricos, planejamento de 
atividades de ensino e reflex»es sobre a pr§tica ¨ luz do Trabalho Colaborativo.  
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A PRECARIZA¢ìO DO TRABALHO DOCENTE EM TEMPOS 
PANDĆMICOS NA REGIìO NORTE MINEIRA 

 
CECĊDIA BARRETO ALMEIDA 

MARA RUBIA APARECIDA DA SILVA 
FABIANE SANTANA PREVITALI 

Unimontes 
 
Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo analisar os discursos dos professores da regi«o do Norte do 
Estado Minas Gerais acerca das dificuldades do trabalho docente no contexto do ensino remoto 
emergencial. Nesse sentido, temos como problema de pesquisa o seguinte questionamento: Quais 
dificuldades foram vivenciadas pelos professores no per²odo pand°mico? A crise econ¹mica e a 
pandemia da COVID-19 colocou em foco a realidade da Educa«o brasileira dentro de seus aspectos 
sociais e de equidade, ensejou a forma«o docente como centro do debate, visando o futuro do 
trabalho pautado na tecnologia. A pesquisa obteve respostas de 191 docentes de todo o norte de 
Minas, a coleta de dados ocorreu por meio de question§rio online disponibilizado no google forms. 
Al®m das an§lises dos dados emp²ricos, pautamo-nos em autores que discutem as novas formas de 
trabalho e educa«o no Brasil e no mundo do trabalho. As atividades ligadas ¨ doc°ncia nessa 
inst©ncia, tornaram-se fragmentadas da realidade, o trabalho modificou a estrutura do sujeito docente 
e discente, dando sentido ¨ explora«o, sendo assim, o ato de ensinar perde sua centralidade em 
detrimento ¨ falta de acesso ¨s tecnologias, aos materiais, ¨ pobreza e as condi»es estruturais que 
interpelam nos discursos dos docentes do Norte de Minas, um cen§rio desafiador e complexo para a 
sociedade que vive do trabalho.
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ANćLISE INTEGRATIVA DA FORMA¢ìO DE PROFESSORES 
DE CIĆNCIAS HUMANAS NO ENSINO M£DIO: UMA REVISìO 

DAS PESQUISAS DA đLTIMA D£CADA 
 

RODRIGO ANTONIO MATTOS 
GILVAN LUIZ MACHADO COSTA  
VANESSA POLICARPO MACIEL 

Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) 
 
Resumo 
Esta pesquisa apresenta os resultados de um abrangente estudo de revis«o integrativa sobre textos 
relacionados ¨ forma«o de professores de Ci°ncias Humanas do Ensino M®dio, utilizando como 
base artigos publicados na plataforma Scielo entre os anos de 2011 e 2021. O estudo coloca em 
quest«o as an§lises j§ realizadas sobre a forma«o docente nessa §rea e tem como objetivo principal 
analisar de forma cr²tica os artigos cient²ficos que abordam a forma«o de professores de Ci°ncias 
Humanas no Ensino M®dio, com °nfase em tr°s categorias espec²ficas: Forma«o Inicial, Pol²ticas de 
Forma«o Docente em conson©ncia com o Plano Nacional de Educa«o (PNE) e a rela«o intr²nseca 
entre Forma«o e Trabalho Docente. As publica»es selecionadas proporcionam uma vis«o 
abrangente das lacunas identificadas na forma«o inicial e continuada dos professores, lanando luz 
sobre a interpreta«o das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educa«o (PNE). Al®m disso, 
destacam a car°ncia de qualidade na forma«o continuada disponibilizada aos docentes, questionando 
a efic§cia dos programas existentes. Essas an§lises tamb®m examinam de forma cr²tica as complexas 
intera»es entre a forma«o dos professores e a valoriza«o dos profissionais da educa«o, 
identificando as §reas em que essas rela»es podem ser aprimoradas para promover uma educa«o 
de qualidade no Ensino M®dio nas disciplinas de Ci°ncias Humanas.
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AVAN¢OS E RETROCESSOS NAS DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS DE FORMA¢ìO DOCENTE BRASILEIRAS 

 
ROSANA MENDES MACIEL MOREIRA 

FABIANE SANTANA PREVITALI 
Universidade Federal de Uberl©ndia 

 
Resumo 
O estudo consiste no recorte de uma etapa de uma pesquisa em andamento de doutorado acad°mico 
em Educa«o, vinculada ao Programa de P·s-Gradua«o em Educa«o da Universidade Federal de 
Uberl©ndia, financiada pela Coordena«o de Aperfeioamento de N²vel Superior. A pesquisa objetiva 
realizar um do balano das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Forma«o Inicial de Professores 
para a Educa«o B§sica brasileira pautadas na Resolu«o CNE/CP nÁ 1/2002, na Resolu«o nÁ 
2/2015, na Resolu«o nÁ 2/2019 e da Resolu«o nÁ 2/2022. Foi realizada uma An§lise Cr²tica do 
Discurso proposta por Fairclough (2001), na qual os discursos s«o percebidos como constru»es 
socialmente impostas, eles podem ser questionados e enfraquecidos no quesito de sustento de 
pr§ticas sociais pautadas nas desigualdades. O recorte temporal (2002-2019) justifica-se pelo processo 
de reformula«o das pol²ticas p¼blicas, sob a ®gide neoliberal, iniciada com a promulga«o da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educa«o Nacional, Lei nÁ 9.394/96, que transferiu ¨s Universidades o processo 
de regula«o dos cursos de gradua«o. As diretrizes analisadas nesse per²odo, aparentam uma rede 
emaranhada no tempo, o que denota a produ«o de efeitos disseminados nos cursos de licenciatura 
brasileiros. Ao examinar as DCNõs de forma«o docente, nota-se a urg°ncia de que a forma«o 
docente esteja estruturada no sentido da pr§xis, com foco na articula«o entre teoria e pr§tica, 
pautadas no contexto educacional.
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A VIOLĆNCIA QUE FREQUENTA A ESCOLA: O SABER-FAZER 
DE EDUCADORES 

 
PABLO HENRIQUE TEODORO DE LIMA 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

 
Resumo 
A presente pesquisa teve como objetivo principal analisar qual saber-fazer os educadores apresentam 
ao lidarem com casos de viol°ncia na escola. Tendo como disparador os recrudescentes ²ndices de 
viol°ncia que enfrentam as institui»es escolares, bem como a dificuldade que muitos educadores 
enfrentam ao lidarem com os casos mais enigm§ticos de viol°ncia, buscamos apreender deles que 
saber-fazer singular inventam para conduzir seu trabalho. Recorrendo ao saber pedag·gico, mas 
tamb®m ¨ psican§lise, e tendo por certo que a forma ¼nica n«o existe, restando-nos o caso a caso, 
tivemos por objetivos secund§rios conhecer o que educadores da Educa«o B§sica entendem como 
viol°ncia na escola, suas fontes e quais os poss²veis projetos que desenvolvem para lidar com ela. 
Igualmente buscamos investigar, na perspectiva do conceito psicanal²tico de saber-fazer, que outros 
saberes podem ser produzidos pelo fazer n«o projetado ou n«o planejado por esses mesmos 
educadores. Considerando-se ser esta uma pesquisa com sujeitos, a oferta da palavra se mostrou de 
fundamental import©ncia. Para isso, fizemos uso da entrevista em profundidade, de modo que eles 
pudessem falar livremente sobre o tema proposto, deixando emergir seu saber-fazer. O tratamento 
das entrevistas foi realizado por meio da an§lise cl²nica do discurso. Constatamos a relev©ncia de se 
considerar a singularidade e a inventividade do saber-fazer docente de cada educador, subjetivado ao 
longo de sua trajet·ria profissional docente.
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AS TECNOLOGIAS DA INFORMA¢ìO E COMUNICA¢ìO (TIC) 
NO ENSINO DE MATEMćTICA: A FORMA¢ìO CONTINUADA 

DO PROFESSOR-PESQUISADOR 
 

JOSIANE MARQUES DUARTE ALMEIDA 
MARIA JOS£ COSTA DOS SANTOS 

Universidade Federal do Cear§ 
 
Resumo 
O ensino com foco no desenvolvimento de compet°ncias articuladas ao uso das tecnologias da 
informa«o e comunica«o voltou para o centro da discuss«o acad°mica com a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). Nessa perspectiva buscamos compreender quais as principais 
dificuldades e benef²cios das TIC no ensino de matem§tica na percep«o de professores no ©mbito 
do curso de extens«o: Forma«o do Professor-Pesquisador. Para tanto, foram analisadas as discuss»es 
no f·rum 5, relativo ao tema e as aulas online que aconteceram durante o primeiro semestre de 2022. 
O artigo tem car§ter qualitativo e a an§lise de dados se deu por meio de uma an§lise discursiva 
embasada nas categorias: uso das TIC e ensino de matem§tica a partir dos depoimentos no f·rum e 
te·ricos da §rea. Como resultados foi poss²vel verificar que, apesar de todas as transforma»es que 
nossa forma de aprender e ensinar sofreu pela inser«o das tecnologias em nosso dia a dia, ainda ® 
baixa a frequ°ncia com que os professores as utilizam como ferramenta pedag·gica bem como ainda 
h§ grande defasagem, por parte dos professores, quanto ao desenvolvimento de compet°ncias digitais 
necess§rias para o uso das TIC. Conclui-se que, ainda h§ um caminho consider§vel a ser traado para 
que as TIC sejam efetivamente utilizadas no ensino de matem§tica como uma ferramenta 
potencializadora.
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CLUBE DE LEITURA VIRTUAL: UNINDO LEITORES EM 
TEMPOS DE DISTANCIAMENTO 

 
GISLANE PEDROSO BORGES 

UNESP 
 
Resumo 
Com o in²cio da pandemia da Covid-19 e o distanciamento social, veio a necessidade de estarmos 
juntos, mesmo que fisicamente distantes. Foi assim que nasceu a ideia da cria«o de um Clube 
Liter§rio.  Inicialmente, no ano de 2020, fiz com os meus alunos de s®timo ano ap·s o hor§rio escolar 
ou at® mesmo aos domingos. Era feita uma sele«o de livros para a faixa et§ria da turma, em seguida 
montado um formul§rio on-line em que constava a capa e a sinopse dos livros selecionados. Foi 
criado um grupo do Clube de Leitura no WhatsApp em que era disponibilizado o link para os alunos 
realizarem a vota«o do livro que eles queriam ler. Ap·s escolha da leitura do m°s, foi criado um 
cronograma de leitura com encontros semanais ou quinzenais, via chamada de v²deo, para discuss«o 
do que foi lido at® ent«o. No fim da leitura, era feita a chamada de v²deo final, em que era discutido 
sobre a experi°ncias e viv°ncias de leitura. O grupo de WhatsApp, al®m do envio do link para que os 
alunos efetuassem suas respectivas escolhas de leitura, tamb®m era usado para o envio de recados, 
bate-papo sobre momento em que cada um estava no livro, indica»es de outros livros que estavam 
lendo e sugest»es para a pr·xima leitura do Clube.
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DESAFIOS NO ENSINO DE FĊSICA NO CONTEXTO DA 
EDUCA¢ìO DO CAMPO 

 
MARCOS VINĊCIUS ANDRADE 

SIMìO DE FIGUEREDO GON¢ALVES DE OLIVEIRA 
FćBIO SOARES DA PAZ 

Universidade Federal do Piau² (UFPI) 
 
Resumo 
Este trabalho busca refletir a respeito das dificuldades encontradas no ensino de F²sica, 
especificamente na Educa«o do Campo, levando em conta que por muitas vezes essa disciplina ® 
considerada de dif²cil compreens«o afastando os discentes desse conhecimento. Esse estudo tem 
como objetivo compreender o ensino de F²sica e suas dificuldades no contexto da educa«o do 
campo. Fazendo uso de uma Revis«o Sistem§tica de Literatura (RSL), buscou-se analisar publica»es 
a respeito do objeto relatado, utilizando as plataformas Google Acad°mico e Scielo (Scientific 
Eletronic Library Online). A pesquisa revelou v§rios desafios significativos. Primeiramente, o 
curr²culo de F²sica nas escolas rurais muitas vezes n«o se conecta com a realidade dos alunos, e os 
professores n«o distinguem entre aulas rurais e urbanas, afastando os alunos da disciplina. Algumas 
solu»es sugeridas incluem o uso de laborat·rios para tornar as aulas mais pr§ticas e envolventes, 
aproximando os conte¼dos da experi°ncia cotidiana dos alunos. Em resumo, deve-se observar o 
contexto e a import©ncia de fortalecer a base matem§tica dos alunos, adotar estrat®gias de ensino 
envolventes e contextualizar os conte¼dos para tornar a F²sica mais atrativa e relevante. Deste modo, 
esse trabalho proporciona discuss»es que podem contribuir para pesquisas futuras e reflex»es que 
possam trazer aperfeioamentos no modo de ministrar a disciplina de F²sica, principalmente no 
contexto da educa«o do campo.
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FORMA¢ìO INICIAL E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
DO PROFESSOR DA EDUCA¢ìO INFANTIL 

 
NAYARA MACEDO DE LIMA JARDIM 
Universidade Federal de Viosa (UFV)  

e Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 
 
Resumo 
Este trabalho tem como objetivo discutir sobre o desenvolvimento profissional do professor da 
Educa«o Infantil em uma perspectiva da forma«o inicial desse profissional. A discuss«o est§ 
ancorada na pesquisa intitulada òDesenvolvimento profissional docente de professores da Educa«o 
Infantil: o que encontramos nas produ»es do banco de teses e disserta»es da Capes?ó A partir da 
An§lise de Conte¼do realizada elaboramos cinco categorias, das quais uma ser§ abordada neste texto. 
A categoria aqui explorada ser§: O desenvolvimento profissional do (a) professor (a) da Educa«o 
Infantil e sua forma«o inicial. Essa categoria explicita as rela»es entre o desenvolvimento 
profissional docente e a forma«o inicial do professor da Educa«o Infantil. Discutimos essa rela«o 
a partir de duas subcategorias quais sejam: Import©ncia da forma«o no curso de Pedagogia para o 
desenvolvimento profissional do (a) professor (a) da da Educa«o Infantil; Fragilidades da forma«o 
inicial do (a) professor (a) da Educa«o Infantil. Apesar de todas as fragilidades dos cursos superiores 
de forma«o do professor da Educa«o Infantil, precisamos ter em mente que a forma«o em n²vel 
superior ® uma conquista para esse segmento do ensino. A aprendizagem da doc°ncia n«o se encerra 
na conclus«o dos cursos de licenciatura, mas deve prosseguir ao longo da carreira docente. A 
forma«o inicial em Institui«o de Ensino Superior ® apenas uma fase da longa caminhada que o 
docente percorre em seu processo de desenvolvimento profissional.
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GEOTECNOLOGIAS E MAPEAMENTO COLABORATIVO NO 
ENSINO DE GEOGRAFIA: UM ENFOQUE NAS PRćTICAS 
ATUAIS E NA POSSIBILIDADE DE IDENTIFICA¢ìO E 
MAPEAMENTO DE ćREAS DE RISCO GEOLĎGICO 

 
RAIANE TOTOLA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
Resumo 
Este artigo aborda a import©ncia do mapeamento colaborativo no Ensino de Geografia, 
especialmente na Geografia F²sica. A metodologia inclui uma revis«o bibliogr§fica focada na 
conceitua«o e levantamento de pr§ticas de mapeamento, alinhadas ¨ Base Nacional Comum 
Curricular (2018), principalmente para o Ensino M®dio, na Educa«o B§sica brasileira. Destaca-se a 
interliga«o das Ci°ncias Humanas, Cartografia e geotecnologias na educa«o. Ao fim, propomos que 
os alunos usem o mapeamento colaborativo para identificar indicadores de escorregamento em suas 
§reas locais, promovendo a compreens«o da rela«o entre fen¹menos naturais e a»es humanas, 
visando o desenvolvimento sustent§vel e segurana comunit§ria. Enfatiza-se ainda a import©ncia de 
vincular conceitos geogr§ficos essenciais, como territ·rio, paisagem e ambiente, a essas pr§ticas, 
fornecendo uma base te·rica s·lida para a explora«o do espao geogr§fico. Em suma, defendemos 
que o mapeamento colaborativo ® uma valiosa ferramenta educacional, permitindo que os alunos 
identifiquem ativamente riscos geol·gicos e compreendam mais profundamente o espao geogr§fico.
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INTEGRA¢ìO CURRICULAR DAS TDIC: ENTRE EXISTĆNCIAS, 
RESISTĆNCIAS E PERSISTĆNCIAS 

 
LINA MARIA GON¢ALVES 
RONISE RIBEIRO CORREA 

Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade Acad°mica de Divin·polis 
 
Resumo 
No Brasil, formadores de professores costumam reclamar de resist°ncia destes, no que se refere a 
mudar seus conceitos e pr§ticas de ensino. Em rela«o ¨s dificuldades encontradas na integra«o 
curricular das Tecnologias Digitais da Informa«o e Comunica«o (TDIC), a suposta resist°ncia dos 
professores tem sido amplamente adotada. Entretanto, uma institui«o escolar ou educativa ® a 
s²ntese de m¼ltiplas determina»es, de variad²ssimas inst©ncias que agem e interagem entre si, 
òacomodando-seó dialeticamente de maneira tal que da² resulte uma identidade (Sanfelice,2008). 
Assim, ® necess§rio analisar outras vari§veis como a inadequa«o da infraestrutura e das condi»es 
para o trabalho docente com as TDIC. Outra quest«o a ser analisada ® a escassa forma«o docente, 
geralmente fundamentada no mero dom²nio das m§quinas. Ainda deve-se lembrar os estragos 
causados pelos programas aligeirados de forma«o de professores (Zeichner, 2014) e o impacto das 
atuais pol²ticas educacionais baseadas nos preceitos neoliberais, em conson©ncia com os interesses 
dominantes (Saviani, 2002). Por fim, cabe relembrar que a melhoria dos processos educacionais ® 
mais ampla e mais complexa que o uso das TDIC e envolve §reas pol²ticas, culturais, econ¹micas, 
psicol·gicas e ideol·gicas que afetam os diferentes n²veis contextuais (Mizukami, 2002). Portanto, 
debitar os entraves da integra«o curricular das TDIC ¨ resist°ncia docente ®, no m²nimo, uma atitude 
acr²tica e simplista.
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LIFE: LABORATĎRIO DE INOVA¢ìO PARA FORMA¢ìO DE 
EDUCADORES EM ARTES - PROMO¢ìO DE BOAS PRćTICAS 

PARA A EDUCA¢ìO DE QUALIDADE 
 

MARIA CRISTINA RABELO CARVALHO 
JOìO PAULO DE FREITAS 
MARIA FLćVIA VANUCCI 
SELMA ELIAS MAGALHìES 

TELMA ISABEL VIEIRA MARTINS 
Universidade do Estado de Minas Gerias (UEMG) 

 
Resumo 
O Laborat·rio de Inova«o para Forma«o de Educadores em Artes (LIFE) ® um projeto da 
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), desenvolvido pelo Centro Integrado de Design 
Social (CIDS) com o apoio da Funda«o de Amparo ¨ Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
(FAPEMIG). O LIFE pretende promover abordagens inovadoras no ensino de artes, integrando 
pesquisa, extens«o e ensino. Destaca-se o "Observat·rio de Boas Pr§ticas", que busca mapear, 
classificar e divulgar pr§ticas pedag·gicas eficazes e inovadoras no campo da arte. O projeto est§ 
consoante ao "Objetivo de Desenvolvimento Sustent§vel 4 (ODS4)" da Organiza«o das Na»es 
Unidas, que enfatiza a relev©ncia da educa«o inclusiva e equitativa para a agenda de 2030. A 
motiva«o central ® apoiar educadores que enfrentam desafios em suas pr§ticas pedag·gicas. O LIFE 
adota uma abordagem metodol·gica que envolve pesquisa, implementa«o do observat·rio, 
question§rios a educadores de arte e oficinas de capacita«o. Essas oficinas permitem testar e 
aprimorar as pr§ticas de ensino, que s«o posteriormente incorporadas ¨ plataforma online em 
desenvolvimento. Atualmente, estamos mapeando as funcionalidades da plataforma, com foco na 
usabilidade, interatividade e personaliza«o, visando atender ¨s expectativas e desafios dos 
educadores.
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MULHERES E ENSINO REMOTO: TUDO AO MESMO TEMPO E 
TUDO NO MESMO LUGAR 

 
BćRBARA NAVES DOS SANTOS 

Universidade Federal de Goi§s 
 
Resumo 
No per²odo da pandemia de Covid-19, a necessidade de isolamento social e ensino remoto 
promoveram particularidades especificas na organiza«o da rotina e do trabalho das mulheres, 
considerando j§ haver uma certa Divis«o Sexual do Trabalho. Alguns estudos foram realizados para 
a compreens«o das consequ°ncias destas na vida de professoras. Nesse sentido se busca produzir 
uma revis«o te·rico bibliogr§fica dos estudos realizados sobre trabalhos de professoras durante a 
vig°ncia do ensino remoto no per²odo da pandemia. A pesquisa foi realizada na base de dados dos 
peri·dicos da Capes com recorte nos anos de 2020 a 2022. Para isso foram usados termos associados: 
mulher e ensino remoto. Al®m disso, foi destacado o conceito de subequipamento da mulher de 
Paola Tabet e de bipolariza«o dos empregos femininos de Helena Hirata. Como resultado dos sete 
artigos selecionados, as unidades tem§ticas que se destacaram durante a an§lise foram: A sobrecarga 
de fun»es das mulheres/professoras; As consequ°ncias subjetivas dessa sobrecarga; E as 
dificuldades de adapta«o ¨s tecnologias durante o ensino remoto. Nesse sentido, conforme os 
estudos analisados, a sobrecarga das fun»es dom®sticas, de cuidado e do trabalho docente geram 
sofrimento ¨s professoras. Por®m, esse sofrimento se manifesta de formas diferente conforme a 
realidade social de cada uma.
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O CONHECIMENTO PR£VIO SOBRE FRA¢íES: 
RE(DESCOBRINDO) SEU PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM A PARTIR DE SITUA¢íES-PROBLEMAS 
 

RAPHAEL PEREIRA 
Faculdade Est§cio de S§ de Vit·ria (FESV) 

 
Resumo 
Tanto nos livros did§ticos como na sala de aula, a introdu«o aos n¼meros racionais geralmente ® 
iniciada com a ideia de fra«o. Em geral, as fra»es s«o ensinadas de modo bastante r²gido, atrav®s 
de ilustra»es nas quais uma grandeza ® repartida em partes iguais. O objetivo desse estudo foi de 
identificar os conhecimentos pr®vios de estudantes sobre o conceito de fra«o e suas contribui»es 
para a aprendizagem significativa. Os m®todos de ensino do conceito de fra«o podem variar de 
acordo com a proposta: no in²cio, a indica«o ® a manipula«o de materiais concretos para 
desenvolver ideias de dimens«o, divis«o e agrupamento, por exemplo. Participaram do estudo 25 
estudantes do 4Ü per²odo do curso de Licenciatura em Pedagogia. A coleta dos dados se deu pela 
aplica«o da escala de atitudes de fra»es, desenvolvimento de uma atividade experimental 
envolvendo no»es pr§ticas sobre fra»es, aplica«o de uma lista de exerc²cios com quest»es 
referentes ao conte¼do sobre fra«o e desenvolvimento de uma atividade experimental envolvendo 
a percep«o e a criatividade. Os resultados evidenciaram que 64% dos indiv²duos possuem uma 
atitude negativa em rela«o ¨ aprendizagem de fra»es. Em rela«o ¨s Situa»es-Problemas I, II e III, 
as respostas ficaram òpresasó a situa»es mais simples e os indiv²duos n«o exploraram formas mais 
complexas do pensamento matem§tico. Assim, foi poss²vel verificar que os indiv²duos investigados 
n«o tem uma no«o clara do que significa fra«o em sua mente.
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O ENSINO DE LĊNGUA PORTUGUESA E LITERATURA: DAS 
RELA¢íES INTERSEMIĎTICAS ëS MEDIA¢íES 

TECNOLĎGICAS 
 

CHIRLEY DOMINGUES 
JULIA DAS NEVES MATEUS 

ARACILBA APARECIDA SERAFIM RODRIGUES 
Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) 

 
Resumo 
O objetivo do estudo ® refletir sobre o ensino de L²ngua Portuguesa e Literatura e suas media»es 
tecnol·gicas, contemplando a realidade da educa«o b§sica brasileira, durante o per²odo da pandemia 
da Covid-19, quando o ensino regular passou a ser ofertado na modalidade a dist©ncia. A pesquisa 
tem por hip·tese que a mudana repentina do ensino presencial para o remoto desnudou in¼meras 
fragilidades da escola brasileira, principalmente das institui»es p¼blicas. Trabalhos publicados no 
Brasil est«o revelando que a pandemia escancarou o que grande parte dos professores da educa«o 
b§sica j§ sabia, n«o s«o poucos os alunos brasileiros privados do acesso ¨ tecnologia digital. Al®m 
disso, a precariedade dos recursos e equipamentos das institui»es de ensino, bem como a falta de 
qualifica«o profissional para aliar tecnologia e metodologias adequadas resultaram em entraves de 
toda ordem. Considerando a realidade do ensino durante a pandemia, o estudo em voga concluiu que 
a desigualdade social presente na educa«o do pa²s foi mais uma vez amplamente divulgada, n«o 
sendo mais poss²vel manter em voga afirma»es infundadas que negam a necessidade de pol²ticas 
p¼blicas, como as que investem em distribui«o de livro did§tico, possibilitam a amplia«o dos 
acervos liter§rios nas escolas, ou garantem melhores condi»es de trabalho e forma«o continuada 
para os docentes. A desigualdade secular do Brasil est§, de fato, mais exposta ap·s a pandemia da 
Covid-19, s· n«o v° quem n«o quer.
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O PROCESSO FORMA¢ìO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR 
DURANTE A PANDEMIA: UMA REVISìO INTEGRATIVA 

 
MćRCIA MARTINS DOS PASSOS 

Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) 
 
Resumo 
Este texto apresenta um estudo realizado por meio de uma revis«o integrativa, utilizando a 
metodologia de revis«o bibliogr§fica para realizar uma an§lise ampla das contribui»es recentes 
relacionadas ¨ forma«o de professores alfabetizadores em contexto de pandemia. A quest«o 
norteadora central da pesquisa investigou como a forma«o de professores durante a pandemia afetou 
os professores alfabetizadores. Os objetivos espec²ficos englobaram a revis«o das abordagens te·ricas 
sobre a forma«o de professores, a an§lise das produ»es relacionadas ¨ forma«o de professores 
alfabetizadores durante a pandemia e a avalia«o do impacto da forma«o docente nesse contexto 
espec²fico. A pesquisa revelou duas categorias distintas a partir dos estudos analisados: "Forma«o 
Continuada" e "Uso das Tecnologias Digitais". Estas categorias destacam as implica»es do uso das 
tecnologias digitais no processo de forma«o continuada e nas pr§ticas dos professores 
alfabetizadores durante o ensino remoto. No contexto da forma«o continuada, observou-se que as 
professoras desenvolveram novas pr§ticas, principalmente com a integra«o das tecnologias digitais. 
Apesar das dificuldades, elas demonstraram um comprometimento em conhecer e dominar esses 
recursos, resultando em uma pr§tica reflexiva baseada em pesquisa e aprimoramento constante em 
rela«o ¨ forma«o continuada e revelou a aus°ncia de cursos de forma«o adequados para os 
docentes, que atendessem ¨s demandas do ensino remoto.
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O USO DO TABLET COMO ESTRAT£GIA DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM 

 
JOSILAINE APARECIDA PIANOSCHI MALMONGE 

Universidade Estadual Paulista "J¼lio de Mesquita Filho" (UNESP) 
 
Resumo 
O uso crescente de dispositivos m·veis, como tablets, est§ se tornando cada vez mais comum em 
todas as faixas et§rias. A ampla disponibilidade de informa»es frequentemente impacta a maneira 
como os jovens pensam e agem. Nesse cen§rio, os m®todos tradicionais de educa«o est«o sendo 
cada vez mais questionados e debatidos. No ano de 2021 aconteceu uma forma«o para 30 
professores dos anos iniciais do ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino de Bauru, com 
o objetivo de refletir acerca do uso do tablet como estrat®gia de ensino e aprendizagem. Por realizar 
processos interventivos junto aos professores, o presente trabalho tem caracter²stica de pesquisa-
interven«o, pois prop»e a efetiva participa«o da popula«o pesquisada no processo de gera«o do 
conhecimento. Por meio de uma avalia«o diagn·stica, constatou-se que os professores tinham receio 
quanto ao uso do tablet nas aulas, principalmente devida a dificuldade de manuseio dos mesmos, e 
tamb®m por falta de infraestrutura nas escolas, visto que as mesmas receberam os aparelhos, mas 
muitas n«o tinham internet dispon²vel, nem mesmo para a configura«o. A forma«o teve dura«o 
de tr°s meses. Houve encontros s²ncronos e atividades por meio do ambiente virtual de 
aprendizagem. Mesmo diante de dificuldades relatadas referentes a infraestrutura, os professores 
apontaram o uso do tablet como um facilitador do ensino e aprendizagem dos diferentes conte¼dos 
abordados em aula.
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PERCEP¢íES DOS PROFESSORES SOBRE O CONSELHO DE 
CLASSE: UMA ANćLISE ë LUZ DA TEORIA DO DISCURSO DO 

SUJEITO COLETIVO 
 

C£LIO MOACIR DOS SANTOS 
RAIANE TOTOLA 

Instituto Federal do Esp²rito Santo 
 
Resumo 
O estudo em voga teve como objetivo, explorar as percep»es de professores de uma escola p¼blica 
da Rede Estadual de Ensino, localizada na regi«o norte do Esp²rito Santo, sobre o Conselho de Classe. 
Para esse intento, realizou-se uma pesquisa qualitativa com dezoito professores que teve como foco 
a seguinte indaga«o: ''Qual ® a sua interpreta«o sobre o papel do Conselho de Classe?''. A an§lise 
das respostas foi embasada na teoria do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que ® uma abordagem 
que visa compreender e analisar as representa»es e discursos coletivos constru²dos a partir das falas 
individuais de um grupo de pessoas. Como resultado dessa investiga«o, emergiram tr°s conceitos-
chave: um espao para pr§ticas coletivas, um meio de forma«o e um momento dedicado ¨ 
organiza«o e reorganiza«o das estrat®gias pedag·gicas.
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PRćTICAS PEDAGĎGICAS NA EDUCA¢ìO BćSICA TENDO EM 
VISTA O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 
AMANDA TOLOMELLI BRESCIA 

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) 
 
Resumo 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar as pr§ticas pedag·gicas de professores da Educa«o B§sica 
da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais - Brasil, tendo em vista 
o uso de tecnologias digitais. Para alcanar tal objetivo ser§ realizada a identifica«o do perfil e 
apropria«o tecnol·gica dos/as professores/as da rede citada, a verifica«o dos usos das Tecnologias 
Digitais de Informa«o e Comunica«o na pr§tica pedag·gica do/a professor/a e buscaremos 
conhecer as atividades e/ou projetos desenvolvidos pelos/as professores/as envolvendo a utiliza«o 
pedag·gica das Tecnologias Digitais de Informa«o e Comunica«o. Pondera-se, entretanto, que 
embora tenha sido percebida a import©ncia das tecnologias digitais na educa«o muito antes do 
advento da pandemia de COVID-19, o uso desses recursos n«o era generalizado e continuou n«o 
sendo ap·s retorno ¨s salas de aula, em meados de 2021, in²cio de 2022, n«o sendo poss²vel datar 
quando tal retorno iniciou no Brasil. A relev©ncia e impacto da pesquisa tange ainda a contribui«o 
para a formula«o de pol²ticas p¼blicas no que tange tanto a aquisi«o de aparatos tecnol·gicos e 
forma«o continuada de professores nesta tem§tica, bem como contribuir§ para a pr§tica pedag·gica 
de docentes que utilizarem as tecnologias. Os resultados preliminares est«o em fase final de coleta e 
ser«o apresentados quando da apresenta«o deste trabalho, bem como est§ sendo redigido a cartilha 
e o artigo que permear§ todo o trabalho.
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PROFESSORES(AS) INICIANTES EM ESCOLAS DE EDUCA¢ìO 
INFANTIL: UM ESTUDO SOBRE O PERĊODO PANDĆMICO 

 
ALBONI MARISA DUDEQUE PIANOVSKI VIEIRA 

MARIA EDUARDA SUTIL DE LIMA 
Pontif²cia Universidade Cat·lica do Paran§ (PUCPR) 

 
Resumo 
O estudo trata da percep«o de professores(as) iniciantes de escolas de Educa«o Infantil, em 
Colombo, Brasil, sobre sua pr§tica docente, com °nfase no per²odo da pandemia de Covid-19. O 
objetivo geral foi investigar os fatores que interferiram na a«o pedag·gica desses professores, 
naquele per²odo. Para isso, realizou-se o levantamento de estudos sobre o tema e foram entrevistados 
professores acerca de suas percep»es sobre a sua pr§tica no per²odo. A pesquisa teve car§ter 
bibliogr§fico e de campo, com abordagem qualitativa. O estado do conhecimento sobre o tema foi 
realizado na Biblioteca Digital de Teses e Disserta»es e no Portal de Peri·dicos da CAPES, 
localizando-se disserta»es, teses e artigos por meio dos descritores òprofessores iniciantesó, 
òeduca«o infantiló e òpandemiaó. Para a pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas presenciais 
com professoras. Seguiram-se a organiza«o e a an§lise dos dados coletados, dos quais emergiram as 
subcategorias: dificuldades encontradas em rela«o ¨ Institui«o e ao uso de novas tecnologias, 
dificuldades encontradas em rela«o aos colegas de profiss«o, dificuldades encontradas em rela«o 
aos alunos, ¨s fam²lias e ¨ comunidade, bem como formas para super§-las. Como resultado, foi 
poss²vel compreender quais foram os fatores que interferiram na a«o pedag·gica dos professores 
iniciantes que atuavam em escolas de Educa«o Infantil em Colombo, durante a pandemia, e associ§-
los ¨s pesquisas realizadas pelos demais autores.
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RECURSOS TECNOLĎGICOS NA ABORDAGEM DE TĎPICOS 
MATEMćTICOS: LEVANTAMENTO BIBLIOGRćFICO 

SISTEMćTICO 
 

FERNANDO OLIVEIRA GARCIA 
AGUINALDO ROBINSON DE SOUZA 

EMĊLIA DE MENDON¢A ROSA MARQUES 
Universidade Estadual do Norte do Paran§ (UENP) 

 
Resumo 
Diante dos avanos em tecnologia, as transforma»es nas intera»es sociais ficam cada vez mais 
evidentes e implicam novas formas de pensar a Educa«o. Especificamente na §rea de Educa«o 
Matem§tica as tecnologias podem promover melhoria nas formas de visualiza«o e de apresentar os 
conte¼dos. O presente trabalho aborda o uso de Tecnologias Digitais de Informa«o e Comunica«o 
(TDIC) no processo de ensino e aprendizagem, procurando discutir a import©ncia do emprego destes 
recursos nas aulas de Matem§tica. O estudo fundamenta-se em uma revis«o bibliogr§fica e 
documental, analisando trabalhos voltados para o uso de tecnologia na abordagem do tema: conjunto 
dos n¼meros complexos e analise complexa. O objetivo ® averiguar quais os principais pontos 
abordados pelas pesquisas voltadas para esta tem§tica e as possibilidades de aplica«o destes recursos 
de tecnologia em ambientes de estudo. Os resultados evidenciam que h§ necessidade de investir na 
forma«o continuada de professores, al®m de equipar as escolas com recursos de tecnologia. 
Aumentar o acesso aos softwares e ¨s demais ferramentas dispon²veis na atualidade, s«o a»es que 
podem promover maior intera«o nos ambientes de ensino e a emancipa«o dos indiv²duos 
envolvidos no processo educacional frente ¨ uma sociedade que utiliza-se cada vez mais de tecnologia.
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TRABALHO DOCENTE NA ERA DIGITAL: O TELETRABALHO 
NA DIMENSìO DO GĆNERO 

 
MARA RUBIA APARECIDA DA SILVA 

FABIANE SANTANA PREVITALI 
UFU 

 
Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo analisar discursivamente o trabalho docente na Educa«o 
B§sica das mulheres professoras nos anos de 2020 a 2022 no per²odo da pandemia da Covid-19, 
elencamos not²cias e entrevistas com professoras veiculadas nas m²dias jornal²sticas, a an§lise teve 
como organiza«o metodol·gica a an§lise discursiva de Fairclough (2013), no qual, as narrativas 
foram interpretadas a partir de sequ°ncias discursivas e interpretativas, dessa forma, entendemos que 
o sentido do trabalho dessas mulheres est§ na fora exercida ao longo do tempo e a expropria«o do 
seu valor ® atrelado ¨ intensifica«o e a muitos aspectos que atingem a sa¼de dessas trabalhadoras sob 
a l·gica do capital atravessada pelas TICs, as quais intensificaram o trabalho e o controle sobre o uso 
das tecnologias para o processo de ensino e aprendizagem sob a l·gica de um processo excludente. 
A revis«o de literatura foi baseada em estudos bibliogr§ficos de autoras e autores que dialogam com 
as quest»es de g°nero e trabalho em especial Arruzza; Bhattacharya, Fraser (2019), Antunes (2020) e 
entre outros que que deram luz ¨s nossas discuss»es, podendo relacionar com os dizeres das 
professoras em rela«o ao labor docente na Educa«o B§sica, seus sentimentos e dores refletem a 
submiss«o sob o capital.
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WIKIP£DIA: ELABORA¢ìO DE UM GUIA INTRODUTĎRIO 
PARA DOCENTES 

 
ANDRESSA ALGAYER DA SILVA MORETTI 

DANIELA MELAR£ VIERIA BARROS 
AGUINALDO ROBINSON DE SOUZA 

Universidade Estadual Paulista - J¼lio de Mesquita Filho (UNESP) 
 
Resumo 
Nos ¼ltimos anos a Wikip®dia, aparentemente, vem deixando de ser utilizada apenas como fonte de 
consulta informal e tem ganhado credibilidade como uma ferramenta de ensino e aprendizagem 
devido ¨ diversidade e possibilidades de pr§ticas inovadoras que um docente tem de trabalhar com 
este recurso. Na literatura existem poucos trabalhos no idioma portugu°s que abordam sobre o uso 
da Wikip®dia em sala de aula com finalidades pedag·gicas principalmente na §rea das Ci°ncias da 
Natureza. Este artigo visa motivar e facilitar a pr§tica pedag·gica da Wikip®dia, aos educadores, 
principalmente do ensino superior. Foi apresentado um guia denominado òWikip®dia: Guia 
introdut·rio aos docentesó elaborado de forma a contribuir para que os docentes tivessem um 
primeiro contato com esse recurso. Entende-se que isto ser§ alcanado exemplificando-se como 
realizar o acesso e edi»es, inicialmente, mais simples neste ambiente wiki e demonstrando os 
principais benef²cios, desafios e poss²veis solu»es de empreg§-lo em sala de aula. Conclui-se que 
estabelecer um bom comeo com essa ferramenta torna-se uma etapa indispens§vel aos docentes que 
est«o iniciando nos processos de edi»es de verbetes na Wikip®dia. O guia ser§ disponibilizado por 
meio da licena creative commons na Wikip®dia, tornando-o um recurso educacional aberto (REA) 
para que docentes e outros profissionais da §rea da educa«o possam us§-lo e adapta-lo para novas 
necessidades pedag·gicas.
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A PRODU¢ìO DO SUJEITO NEOLIBERAL NA EDUCA¢ìO 
BRASILEIRA: ESTUDO SOBRE A NO¢ìO DE PROTAGONISMO 

NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 
 

MARĊLIA M¦LLER BLANK 
Universidade Luterana do Brasil 

 
Resumo 
Este trabalho tem como objetivo problematizar a no«o de protagonismo dos estudantes na Base 
Nacional Comum Curricular ð BNCC, tensionando as orienta»es deste documento ¨ luz das 
teoriza»es foucaultianas sobre governamentalidade neoliberal, com °nfase no empresariamento de 
si. A BNCC ® o documento que orienta as compet°ncias e habilidades que devem ser desenvolvidas 
no curr²culo da Educa«o B§sica ð Educa«o Infantil, Ensino Fundamental e Ensino M®dio ð no 
Brasil. Entende-se que a no«o de protagonismo expressa na BNCC est§ em conson©ncia com a 
produ«o de um sujeito neoliberal, empres§rio de si mesmo que, dentre outras caracter²sticas, ® 
engajado, flex²vel e um cont²nuo aprendiz. Nesse contexto, o presente trabalho apresenta os 
resultados da an§lise documental realizada a partir das se»es òIntrodu«oó, òEstrutura da BNCCó e 
òA Etapa do Ensino M®dioó da BNCC, concluindo que ao destacar o protagonismo dos estudantes, 
as orienta»es do documento valorizam a individualiza«o ð ao propor o desenvolvimento de um 
projeto de vida do estudante, conforme o seu interesse ð e a competitividade ð ao incitar o 
desenvolvimento de compet°ncias e habilidades como a aprendizagem ao longo da vida e a resili°ncia 
frente ¨s situa»es adversas, especialmente ao destacar um mercado de trabalho em constante 
transforma«o.
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COMPREENSíES ACERCA DO ESTćGIO SUPERVISIONADO 
NA FORMA¢ìO INICIAL DE PROFESSORES DE QUĊMICA: 

REVISìO NARRATIVA DE LITERATURA 
 

ANTONIO RONY DA SILVA PEREIRA RODRIGUES 
Universidade Estadual do Cear§ 

 
Resumo 
Este estudo apresenta os resultados obtidos atrav®s de uma pesquisa feita na literatura realizada nas 
bases de dados Google Acad°mico e SciELO. A busca foi realizada atrav®s dos termos: òsupervised 
internshipó or òinitial trainingó or òteacheró and òteaching of chemistryó and òteacher trainingó and 
òteachingó. A partir da an§lise dos achados, se realizou uma revis«o narrativa de literatura, para 
abranger estudos relevantes sobre a tem§tica e compreender quais desafios podem interferir na 
forma«o adequada de professores de Qu²mica, bem como quais abordagens podem ser utilizadas 
para melhoria do processo de forma«o pedag·gica. Al®m disso, foi poss²vel observar que muitas das 
inseguranas dos discentes da licenciatura em Qu²mica, est«o voltadas para o ensino de ci°ncias no 
Ensino Fundamental, j§ que n«o ® uma §rea de dom²nio deles. Tamb®m pode-se destacar, o modo 
como os Est§gios Supervisionados s«o conduzidos, baseados na observa«o e com pouca pr§tica , o 
que pode dificultar a forma«o. Dessa forma, o estudo contribui para provocar novas reflex»es e 
di§logos de como os Est§gios em Qu²mica podem ser conduzidos, provocando uma forma«o inicial 
adequada, atrav®s da pr§tica docente significativa, fazendo dos estudantes protagonista do processo 
de aprendizagem e formando profissionais para atuar no ensino de Qu²mica.
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DIćLOGOS DECOLONIAIS: PROBLEMATIZANDO A AFASIA 
RACIAL DA DISCIPLINA DE RELA¢íES INTERNACIONAIS 

 
ERICA PAULA VASCONCELOS 

Universidade Federal da Integra«o Latino-Americana (UNILA) 
 
Resumo 
O presente artigo objetiva, atrav®s da an§lise cr²tica, propor uma reformula«o do campo te·rico da 
disciplina de Rela»es Internacionais por omitir nesses aspectos as quest»es envolvendo raa e o 
racismo nas quest»es centrais da pol²tica internacional. Para isso, emprega-se o conceito da afasia 
racial presente dentro do campo te·rico, colocando como cura os efeitos dos di§logos decoloniais e 
da amefricanidade, este ¼ltimo trazido por L®lia Gonzalez. Nesse sentido, o argumento do artigo ® 
de que a colonialidade ® elemento estruturante da disciplina e por isso ela precisa ser descolonizada. 
De modo a desenvolver o seu argumento, o artigo est§ estruturado em duas se»es. A primeira se«o 
aborda a perspectiva te·rica sobre a afacia racial e a colonialidade presentes na disciplina. A segunda 
se«o dialoga com os di§logos decoloniais e a amefricanidade s«o ferramentas de descoloniza«o e 
cura contra a facial racial. A an§lise cr²tica das rela»es internacionais presente neste trabalho 
contribui com o debate de que a constru«o dessa disciplina possa ser aplicada futuramente nos 
curr²culos escolares demonstrando que a corrente decolonial e a amefricanidade ® necess§ria para a 
conserva«o da hist·ria e cultura negra no contexto internacional.
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DISPOSITIVOS POLĊTICOS-EDUCACIONAIS ACIONADOS POR 
DISCURSOS NEOLIBERAIS NO CAMPO DAS CIĆNCIAS 

BIOLĎGICAS 
 

LETICIA HELLEN PEREIRA DOS SANTOS 
MAGNO CLERY DA PALMA-SANTOS 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

 
Resumo 
Os dispositivos s«o formas abstratas, que ao serem acionadas visam impor condutas a uma 
multiplicidade humana e, correlacionando-se com o poder, visa a produ«o de sujeitos. Dessa forma, 
entende-se que o objetivo deste texto ® identificar os dispositivos acionados por institui»es 
educacionais, as suas estrat®gias e sujeitos produzidos. Realizou-se o levantamento do Estado de 
Conhecimento em peri·dicos da §rea de educa«o, com termos relacionados ao tema. Em 13 
peri·dicos foram selecionados oito artigos espec²ficos para a pesquisa. Os dispositivos encontrados 
foram: avaliativo, as Cartas do Livro Did§tico; o Programa Ci°ncia sem Fronteiras; curricular e 
midi§tico. Em suas estrat®gias, atuam como objeto de controle da pr§tica docente; guias, que 
direcionam o olhar do professor; autorit§rio, que socializa a falsa autonomia; referencial para a 
condu«o dos profissionais, instituindo formas de fazer e pensar a doc°ncia. Os sujeitos em produ«o 
performam as verdades elaboradas pelos dispositivos. Por ¼ltimo, frisa-se que apenas um artigo 
conectou a tem§tica com Ci°ncias e Biologia, sendo necess§rio investigar os referidos cursos com o 
intuito de promover reflex»es e problematiza»es acerca da tem§tica e ampliar o olhar para esses 
curr²culos. Considera-se que os dispositivos s«o eficientes em criar verdades e campos de 
racionalidades associadas ¨s institui»es que os acionam.
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MINERA¢ìO - SILENCIAMENTO - PATRIMďNIO CULTURAL: 
UMA ANćLISE DA PRćTICA PEDAGĎGICA SOBRE O CASO DA 
FAZENDA DAS LARANJEIRAS EM DIOGO DE VASCONCELOS 

 
GUSTAVO ANDR£ PEREIRA DE AZEVEDO 
CIL£SIA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO 
ANA CARLA DE OLIVEIRA GON¢ALVES 

Escola Estadual Coronel Nicolau Sampaio 
 
Resumo 
Esse trabalho apresenta uma an§lise cr²tica sobre uma atividade pedag·gica desenvolvida no ano de 
2022, na escola Escola Estadual Coronel Nicolau Sampaio (EECNS), "escola do campo", em Diogo 
de Vasconcelos - MG, bem como a rela«o que o munic²pio tem com a minera«o, ainda que n«o 
seja uma cidade minerada. A economia vasconcelense possui rela«o de depend°ncia com Mariana, 
epicentro da minera«o na regi«o, onde ocorreu o desastre de Fund«o, em 2015. ë luz da indaga«o 
sobre qual seria o legado ou benef²cio que a Vale pode oferecer para Diogo de Vasconcelos ao ser 
propriet§ria da Fazenda das Laranjeiras, objetiva-se dialogar, a partir do contexto da citada Fazenda, 
a abordagem pedag·gica na EECNS acerca dos efeitos da minera«o na regi«o. Assim, esse trabalho 
se pauta em tr°s conceitos te·ricos que conduzem o di§logo aqui apresentado: Min®rio-depend°ncia 
(Coelho, 2018), Patrim¹nio Cultural (Oir§, 2002) e Sil°ncio Pedag·gico (Hunzicker e Antunes-Rocha, 
2022; Carvalho, 2022). Como resultado, o artigo apresenta a relev©ncia da Fazenda das Laranjeiras 
como patrim¹nio cultural; avalia o impacto da minera«o no cotidiano de Diogo de Vasconcelos e 
discute como o tema ® silenciado na pr§tica pedag·gica, anunciando a import©ncia de uma vis«o 
cr²tica sobre o que diz a legisla«o brasileira no tocante ¨ forma«o pedag·gica dos professores. Como 
metodologia, utilizou-se da revis«o documental e an§lise de relatos dos alunos e professores para 
investigar acerca da atividade pedag·gica desenvolvida.
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O ATUAR òPARAó E òPELAó DIVERSIDADE: AS RELA¢íES 
£TNICOS RACIAIS COMO PRćTICA CONSTRUTIVA 

 
BEATRIZ SANTOS PONTES 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) 
 
Resumo 
A compreens«o da realidade do negro brasileiro vai muito al®m de atributos f²sicos, mas envolve as 
dimens»es identit§rias, pol²ticas, simb·licas, territoriais e m²ticas de sua consecu«o, ou seja, os 
diferentes contextos que regem e tecem os comportamentos, onde os (pre) conceitos s«o os pilares 
aos quais as pr§ticas se efetivam; falar de rela»es ®tnico raciais ® trazer § tona os regimes de alteridade 
constru²dos historicamente nos contextos de poder, hierarquizados muitas vezes pela necropol²tica 
que opera atrav®s da colonialidade do ser , do poder e do saber. As rela»es ®tnico-raciais s«o tomadas 
como elemento de insurg°ncia e de luta por uma igualdade de oportunidades em todas as inst©ncias 
sociais, possibilitando realizar inflex»es sobre as rela»es de poder instauradas por um sistema 
colonial em que a viol°ncia, interseccionada com as demarca»es de raa, g°nero e sexo, balizam os 
processos de desumaniza«o dos sujeitos colonizados; tais artefatos instauram uma grande 
estratifica«o social. Contrapondo-se a um sistema colonial, racista e heteropatriarcal, insurgem 
movimentos protagonizados pelas popula»es negras, ind²genas e quilombolas, historicamente 
marginalizadas, denunciando as viol°ncias e injustias produzidas pelo processo colonial, buscando 
incessantemente reconhecer suas perspectivas epistemol·gicas de pensar e produzir conhecimento. 
A presente proposta prop»e-se a refletir como as rela»es ®tnico raciais s«o elementos chaves na 
compreens«o de como o preconceito se deriva, trazendo reflex»es e di§logos acerca de como o saber 
cient²fico deve estar conectado com diferentes §reas do conhecimento, no sentido de proporcionar 
um pensamento reflexivo de como a valoriza«o das diferenas ® um grande desafio na nossa 
sociedade. No Brasil, a luta pela vida e sobreviv°ncia demarcou historicamente as trajet·rias de 
crianas, jovens, homens e mulheres dessas popula»es, num processo de denunciar e, ao mesmo 
tempo resistir o genoc²dio instaurado pelo processo colonial que perpetra a sociedade. A coloniza«o 
europeia possui duas caracter²sticas fundamentais: a hierarquiza«o racial dos diferentes povos, em 
especial as popula»es ind²genas e africanas, e a constru«o de um padr«o mundial de organiza«o 
social, a modernidade capitalista. O fim da coloniza«o, enquanto domina«o pol²tica e territorial, 
n«o implica no t®rmino da hegemonia europeia sobre nosso continente. Se o colonialismo enquanto 
rela«o social deixa de existir no s®culo XIX, sua herana estrutural na sociedade moderna capitalista 
permanece. a colonialidade perpassa todas as dimens»es da vida social contempor©nea, por isso 
diferentes autores a percebem como parte intr²nseca da modernidade, algo indissoci§vel desta. A 
Colonialidade do poder implica na domina«o, exercida no ©mbito da pol²tica e da economia, que 
cria um padr«o de poder mundial no qual o capitalismo ® o sistema hegem¹nico e que serve de 
refer°ncia e padr«o de organiza«o para as demais sociedades, ao mesmo tempo em que hierarquiza 
as diversas na»es a partir do conceito de raa.
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POSSĊVEIS DIćLOGOS ENTRE A APRENDIZAGEM HISTĎRICA 
DE J¥RN R¦SEN E A PSICOLOGIA HISTĎRICO-CULTURAL DE 

LEV VYGOTSKY 
 

MILKA CHRISTINE GODINHO LOUREIRO 
MARIA ALAYDE ALCANTARA SALIM 

CEUNES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPĊRITO SANTO 
 
Resumo 
O presente trabalho destaca a interse«o entre as teorias de Lev Vygotsky e Jºrn R¿sen, apontando 
para uma conex«o significativa entre suas abordagens no contexto da aprendizagem e consci°ncia 
hist·rica. Vygotsky (2001), com sua °nfase na influ°ncia do contexto social e cultural no 
desenvolvimento humano, oferece insights que se alinham ¨ perspectiva de R¿sen (2007), que busca 
conectar o conhecimento hist·rico ¨ vida pr§tica dos alunos. A vis«o de Vygotsky (2001) sobre a 
aprendizagem como um processo social mediado pelo uso de instrumentos e signos dialoga com a 
ideia de R¿sen (2015) sobre a aprendizagem hist·rica, que se origina das necessidades pr§ticas da vida 
cotidiana, al®m de respeitar as experi°ncias de vida dos indiv²duos na constru«o de sua consci°ncia 
hist·rica. Ambos os te·ricos convergem ao destacar a import©ncia da atividade na aprendizagem e 
no desenvolvimento das fun»es psicol·gicas superiores. Vygotsky (2003) enfatiza que a atividade ® 
central para a assimila«o de conhecimentos sistematizados, enquanto R¿sen (2015) ressalta a rela«o 
entre atividade, compet°ncias e n²veis cognitivos no contexto da forma«o hist·rica. Essa 
converg°ncia entre Vygotsky e R¿sen fornece uma base s·lida para repensar as estrat®gias de ensino 
de Hist·ria, levando em considera«o n«o apenas a transmiss«o de fatos hist·ricos, mas tamb®m a 
integra«o desses conceitos de maneira significativa na vida dos estudantes.
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REFORMA CURRICULAR DO ENSINO M£DIO NO BRASIL, 
BNCC E A PRODU¢ìO DO CURRĊCULO NOS CONTEXTOS 

LOCAIS: O CASO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

MARTA DA SILVA AGUIAR 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

 
Resumo 
A Lei nÜ 13.415/2017 e a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) impulsionaram os estados 
brasileiros a reestruturarem seus referenciais curriculares e a oferta de ensino m®dio. Diante disso, 
neste trabalho, procuramos, primeiramente, sintetizar os principais traos desses dois dispositivos 
normativos a partir da revis«o de escritos de te·ricos e pesquisadores que discutem a rela«o ensino 
m®dio e trabalho. Em seguida, discutimos as caracter²sticas gerais do òCurr²culo de Pernambucoó 
para o ensino m®dio, o que ® feito a partir de an§lise documental e de interlocu«o com autores que 
t°m se debruado sobre a educa«o do estado. Nossas conclus»es apontam que, apesar de o novo 
desenho curricular proposto pelo referencial pernambucano ser bastante complexo, depreende-se 
deste um modelo de forma«o, assim como tem sido exposto com rela«o ¨ reforma e ¨ BNCC, 
fortemente orientado para a superficialidade, a fragmenta«o e a sonega«o do conhecimento. Dessa 
forma, os problemas apresentados em 2016, pelo ent«o Ministro da Educa«o do Brasil, para que se 
realizasse urgentemente a reestrutura«o do ensino m®dio, os quais descreviam uma organiza«o 
curricular extensa, superficial e fragmentada, foram apenas recolocados, sen«o acentuados, sob um 
prisma que interessa aos reformadores empresariais.
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UMA INVESTIGA¢ìO SOBRE AS CONCEP¢íES DO 
CURRICULO DE PROJETO DE VIDA NA EDUCA¢ìO 

 
MćRCIA MURICĊ REDIVO BARBOSA 

MJAIR MIRANDA DE PAIVA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPĊRITO SANTO (UFES/CEUNES) 

 
Resumo 
Esse artigo ® parte de um estudo de mestrado em andamento sobre a oferta do componente curricular 
Projeto de Vida no Ensino M®dio das escolas estaduais do Estado do Esp²rito Santo. O objetivo 
deste trabalho ® investigar estudos realizados em banco de dados de teses e disserta»es sobre o tema, 
a fim de ampliar o olhar e compreender como essa altera«o curricular est§ impactando na educa«o 
nacional e na forma«o do jovem. A oferta do Projeto de Vida como componente curricular foi 
potencializado nos Sistemas de Ensino brasileiro atrav®s da Lei nÜ 13.415/2017, que modificou o 
curr²culo do Ensino M®dio, colocando o Projeto de Vida como eixo norteador. Para a produ«o de 
dados foram utilizadas buscas nos reposit·rios das institui»es de Ensino Superior, Portal de 
disserta»es e Teses da Coordena«o de Aperfeioamento de Pessoal de N²vel Superior (CAPES) e 
banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Disserta»es ð BDTD, chegando ao quadro 
com as disserta»es e teses produzidas a partir de 2017 que apresentam interesse para a tem§tica. Ao 
longo da busca, percebeu-se que s«o muitas produ»es no campo da Educa«o e da Psicologia que 
colaboram para a compreens«o do conceito Projeto de Vida no processo pedag·gico, seus 
desdobramentos na escola e na forma«o do estudante, isso nos possibilitou visualizar melhor o 
cen§rio sobre as Pol²ticas P¼blicas de Educa«o e seus impactos no curr²culo escolar.
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A EDUCA¢ìO PRIMćRIA NA ZONA SUBURBANA DA CAPITAL 
MINEIRA: HISTĎRIA E MEMĎRIA DO GRUPO ESCOLAR 

PROFESSOR MORAIS (1932-1960) 
 

MARIA RENATA DE ALVARENGA GUIMARìES TEIXEIRA 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

 
Resumo 
A presente comunica«o visa divulgar pesquisa de Doutorado que vem sendo realizada no Programa 
de P·s Gradua«o em Educa«o da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil, sob 
orienta«o da Prof. Dra. Rosana Areal de Carvalho. A pesquisa busca refletir acerca dos processos 
que envolveram a organiza«o e o funcionamento do ensino prim§rio mineiro na zona suburbana da 
capital mineira entre os anos de 1932 e 1960. Como baliza, ® proposto o estudo acerca dos grupos 
escolares suburbanos de Belo Horizonte, representados pelo Grupo Escolar Professor Morais, 
fundado em 1932. Essa escolha se deve ¨ representatividade que este tipo de escola teve nos projetos 
de inova«o/moderniza«o propagados no per²odo e ¨s particularidades que esse tipo de institui«o 
representou na configura«o da educa«o na cidade de Belo Horizonte. Objetiva-se conhecer os 
procedimentos de sua instala«o, as pol²ticas p¼blicas que influ²ram em sua organiza«o e a din©mica 
das pr§ticas escolares advindas de seus atores. O recorte temporal da pesquisa, ® marcado pelas 
perspectivas assistencialistas da Era Vargas, pelos projetos de moderniza«o e urbaniza«o 
vivenciados a partir da Revolu«o de 1930 e pela difus«o de ideias de renova«o no ensino advindas 
do movimento da Escola Nova. Busca-se operar com conceitos metodol·gicos da Hist·ria Cultural 
tais como os de pr§ticas e de representa»es. Al®m da interlocu«o com autores e obras relevantes 
para as tem§ticas envolvidas no estudo, ser§ utilizado corpus documental, a saber: a legisla«o 
educacional mineira vigente no per²odo incluindo leis, decretos, relat·rios, of²cios, projetos e 
regulamenta»es governamentais; fontes dispon²veis no acervo da escola supracitada tais como 
di§rios de classe, livros de registro e livro de movimenta«o di§ria. Pretende-se ampliar os debates 
acerca da hist·ria das institui»es escolares, pr§ticas pedag·gicas e pol²ticas p¼blicas educacionais do 
per²odo republicano brasileiro, especialmente ap·s a d®cada de 1930.
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A EXPANSìO ESCOLAR CUIABANA NA D£CADA DE 1980 
 

SASQUIA HELENA GON¢ALVES DA SILVA CONCEI¢ìO 
MARIJąNE SILVEIRA DA SILVA 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 
 
Resumo 
At® o fim da d®cada de 1960 Cuiab§ - MT se desenvolveu de forma t²mida e paulatina, no entanto a 
partir das d®cadas de 1970 e 1980 cresceu vertiginosamente. Acontecimentos fundamentais 
contribu²ram para uma explos«o demogr§fica, que elevaram Cuiab§ a polo de apoio a ocupa«o da 
Amaz¹nia meridional brasileira. Esses acontecimentos fomentaram movimenta»es populacionais 
vindas de todos os cantos do Brasil, que projetavam em Cuiab§ uma gama de possibilidades de novos 
empreendimentos ou crescimento profissional. Frente a esse cen§rio a cidade precisa abrigar os 
migrantes e ofertar servios p¼blicos que atendesse o crescimento que se apresentava. Portanto, a 
presente comunica«o objetiva apresentar o tempo inicial de responsabiliza«o do munic²pio pela 
educa«o, a data de cria«o da primeira escola municipal, mapear as escolas criadas nas d®cadas de 
1970 e 1980 e a pol²tica educacional implementada. A metodologia empregada destina-se a analisar 
documentos municipais oficiais, jornais do recorte temporal mencionado, fontes bibliogr§ficas e 
memorial²sticas levando em considera«o o embasamento te·rico dos seguintes autores das 
Institui»es Escolares, como Magalh«es, Sanfelice, Nosella e Buffa. Os dados parciais apontam que 
da mesma forma que a cidade cresceu, o atendimento educacional tamb®m se expandiu de forma 
acelerada de maneira a atender o crescimento demogr§fico no ©mbito municipal.
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A IMPLEMENTA¢ìO DA POLĊTICA NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL NO INSTITUTO FEDERAL 

DO ESPĊRITO SANTO 
 

LAĊS MIRANDA MORO 
Instituto Federal do Esp²rito Santo / Universidade Federal de S«o Carlos 

 
Resumo 
Capacita«o foi uma quest«o levantada inicialmente no setor privado, visando potencializar o 
empregado buscando o lucro da organiza«o. A partir da administra«o burocr§tica, ela comeou a 
ser utilizada na busca de maior efici°ncia e efic§cia nas organiza»es p¼blicas. No que diz respeito ¨ 
capacita«o, o ambiente dos Institutos Federais, por estar envolvido com a constru«o do 
conhecimento, por vezes desperta nos servidores o interesse pela capacita«o. Por®m, n«o ® nada 
f§cil fazer a intera«o entre os interesses institucionais e os interesses pessoais dos servidores para 
que ambos caminhem na mesma dire«o. A fim de ajudar neste impasse foi promulgado em 23 de 
fevereiro de 2006 o Decreto nÁ 5.707, considerado marco legal no que diz respeito ¨ capacita«o no 
servio p¼blico. Este trouxe orienta»es para o desenvolvimento permanente do servidor, visando ¨ 
melhoria da qualidade dos servios p¼blicos prestados ao cidad«o. A partir de 2018 foi implementada 
a Pol²tica de Capacita«o de Servidores do Ifes, elaborada com base no Decreto nÁ 5.707/2006, 
vigente ¨ ®poca. Com a publica«o do Decreto Federal nÁ 9.991, a partir de 28 de agosto de 2019 o 
Decreto 5.707/2006 foi revogado e tivemos v§rias altera»es na Pol²tica Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoas, ent«o ® importante pontuar como essas mudanas afetaram a 
implementa«o da pol²tica de capacita«o de servidores do Ifes, e quais avanos foram feitos nesta 
tem§tica.
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A TRANSPARENTE AUSĆNCIA DE NEUTRALIDADE E AS 
PUNI¢íES OCULTAS NA UNIVERSIDADE: ANđNCIO DE UM 

DIćLOGO PELO VI£S DA JUSTI¢A RESTAURATIVA 
 

MARCOS DE ABREU NERY 
VANESSA CRISTINA GIROTTO NERY 

Universidade Federal de Alfenas 
 
Resumo 
Respeito, empatia e humanidade deveriam ser valores centrais no exerc²cio da vida p¼blica e na 
rela«o desenvolvida entre as pessoas. Neste sentido, apresentamos um estudo de base te·rica e 
qualitativa (GIL, 2002) cujo cen§rio ® o ambiente universit§rio e suas rela»es. Podemos afirmar que 
este espao funciona ora como curativo (ELLIOTT, 2018) quando potencializa rela»es humanas e, 
ora como opressor (FREIRE, 1983) quando o foco s«o as discuss»es que envolvem as v²timas de 
situa»es que, muitas vezes, s«o ignoradas. Neste ¼ltimo caso, acionamos o conceito de justia 
restaurativa (ZEHR, 2018; BRAITHWAITE, 2023; PRANIS, 2010), que ® contr§rio ao de justia 
retributiva, para enfatizar a ideia de que esta justia compreende a possibilidade da transforma«o de 
si (JOSSO, 2007) pelo vi®s da responsabiliza«o e do processo de reintegra«o ¨ sociedade e n«o 
apenas sua retribui«o. Em seus estudos, Freire (1983) j§ nos alertava da necess§ria transforma«o 
objetiva da situa«o opressora, ou seja, para ele era preciso reconhecer a opress«o e avanar em 
rela«o a ela. Por um lado, sabemos da import©ncia do reconhecimento de situa»es opressoras no 
sentido de nos movermos para a modifica«o de suas estruturas, por outro, sabemos que apenas este 
reconhecimento n«o resolve o problema, pois nos imobiliza quando somos silenciados. As discuss»es 
realizadas neste estudo pretendem apontar um caminho de transforma«o efetiva das rela»es 
humanas.
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AS ESCOLAS PRIMćRIAS RURAIS EM VćRZEA GRANDE-MT 
(1889 - 1945) 

 
MARIJANE SILVEIRA DA SILVA 

JEFERSON DOS SANTOS 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 

 
Resumo 
Este texto se constitui a partir de uma investiga«o que toma como l·cus o processo de cria«o e 
funcionamento de distintas institui»es escolares prim§rias rurais que estiveram inseridas em V§rzea 
Grande, que na ®poca era distrito de Cuiab§, capital de Mato Grosso. O processo investigativo teve 
in²cio a partir da pergunta norteadora: Como se deu o processo de implementa«o e funcionamento 
das escolas prim§rias rurais em V§rzea Grande entre os anos de 1889 e 1945? O recorte temporal que 
balizou essa investiga«o considerou a primeira rep¼blica (1889-1930) e a era Vargas (1930-1945). A 
partir disso foi realizada uma pesquisa documental que possibilitou a consulta a diversos acervos que 
convergiram nos processos de levantamento, sele«o e separa«o de v§rias fontes. Para an§lise dos 
dados buscamos suporte em autores que dialogam com os conceitos de institui»es escolares como 
(NOSSELA e BUFFA, 2013; MAGALHìES, 2004; SANFELICE, 2007) e cultura escolar (JULIć, 
2001; VIDAL, 2004). Em suma os resultados parciais obtidos evidenciam que a cria«o das 
institui»es escolares na modalidade isolada rural permitiu o acesso ¨ educa«o para a popula«o local, 
mas sua solidifica«o enfrentou percalos sobretudo estruturais e o processo de urbaniza«o ao qual 
V§rzea Grande foi submetida conduziu a uma mudana de categoria a maior parte das institui»es 
que passaram de rurais para urbanas.
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AS INSTITUI¢íES EDUCATIVAS DAS FILHAS DE MARIA 
AUXILIADORA EM MATO GROSSO: UM PROJETO DE 
COLEGIALIZA¢ìO E CATEQUIZA¢ìO (1895 A 1921) 

 
ROBERTO COSTA SILVA 

Escola Estadual Rodolfo Augusto Trechaud e Curvo 
 
Resumo 
Este trabalho trata-se de um estudo sobre as institui»es educativas das Filhas de Maria Auxiliadora 
criadas entre os anos de 1895 at® meados de 1921. Busca responder a seguinte problem§tica: como 
se deu o processo de institucionaliza«o dos col®gios das Filhas de Maria Auxiliadora em Mato 
Grosso nas cidades de Cuiab§, Corumb§ e na regi«o de Coxip· da Ponto nos anos de 1895 ¨ 1921? 
Tem por objetivo geral compreender o processo educacional e catequ®tico das Irm«s Salesianas por 
meio das institui»es educativas criadas no final do s®culo XXI e in²cio dos anos de 1921. Os 
objetivos espec²ficos s«o: Identificar quais as institui»es foram fundadas pelas Irm«s Salesianas; 
descrever o processo de funda«o dessas institui»es; analisar a proposta educativa dos col®gios com 
a catequiza«o de meninas e jovens. A metodologia que ser§ utilizada ® a pesquisa bibliogr§fica e 
documental, que se baseia na Opera«o Historiogr§fica de Michel de Certeau, no qual auxilia na 
compreens«o de organizar as fontes documentais. Os referenciais te·ricos pautam-se nos 
pressupostos da Hist·ria da Educa«o, com °nfase nos autores que privilegia as institui»es escolares 
e a tem§tica salesiana, s«o eles, Paolo Nosella e Ester Buffa (2009), Justino Magalh«es (2004), Lopes 
(2006), Riollando Azzi (1999; 2002). As Filhas de Maria Auxiliadora comearam com o projeto 
mission§rio entre os povos ind²genas em Mato Grosso, com o passar dos anos passou a privilegiar 
os col®gios como sua principal obra no estado.
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ECOLOGIA DAS PRODUTIVIDADES E O MOVIMENTO 
CONTRA-HEGEMďNICO DA COOPERATIVA DO MEL NA 
COMUNIDADE INDĊGENA DE PAU-BRASIL/ARACRUZ 

 
LEONARDO BIS DOS SANTOS 

ALDIERIS BRAZ AMORIM CAPRINI 
JANNEYDE PASCOAL DA SILVA 
C£LIO MOACIR DOS SANTOS 

Instituto Federal de Educa«o, Ci°ncia e Tecnologia - IFES 
 
Resumo 
Neste artigo, explora-se a experi°ncia contra-hegem¹nica dos povos ind²genas de Aracruz, 
evidenciada pela Cooperativa do Mel (Coopygua) em confronto com os estigmas hist·ricos da 
coloniza«o. Utilizando teorias de Boaventura de Sousa Santos e a rela«o com o conceitos de 
modernidade, colonialidade do poder, do saber e do ser com Enrique Dussel, Ram·n Grosfoguel, 
An²bal Quijano Walter Mignolo, destacando-se a rela«o entre a colonialidade do poder e a ecologia 
das produtividades. A Coopygua, al®m de ser uma fonte de renda, representa uma forma de ativismo 
ambiental e preserva«o cultural, proporcionando sustentabilidade, coopera«o e valoriza«o dos 
saberes ind²genas. O artigo tamb®m ressalta a import©ncia da Lei 11645/2008 para combater 
estere·tipos e promover o reconhecimento dos povos ind²genas. Por meio da an§lise dos 
depoimentos dos cooperados, emerge uma narrativa de resist°ncia, reafirma«o cultural e pr§ticas 
econ¹micas sustent§veis, desafiando os paradigmas coloniais e contribuindo para um futuro mais 
inclusivo e respeitoso com as comunidades origin§rias.
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ENCONTROS COM O TEMPO E A ORDENA¢ìO PEDAGĎGICA 
E ADMINISTRATIVA DA ESCOLA: òDISTąNCIAS E 

VIZINHAN¢ASó NA ORGANIZA¢ìO DO TEMPO ESCOLAR 
 

SUZANA GRIMALDI MACHADO 
Instituto Federal do Esp²rito Santo (IFES)  

e Universidade Federal de S«o Carlos (UFSCar) 
 
Resumo 
Este trabalho ® fruto de uma pesquisa cujo objetivo foi identificar e analisar elementos indicadores 
da organiza«o do tempo escolar, tendo por base conte¼dos veiculados em manuais pedag·gicos 
publicados e com ind²cios de circula«o no Brasil entre os anos de 1856 e 1911. Este per²odo foi 
marcado por iniciativas de institucionaliza«o do ensino e o tempo, considerado como um elemento 
estruturante da vida da escola, fez parte desse conjunto de iniciativas. Como referenciais te·ricos, 
privilegiou-se o di§logo com autores que t°m em seu campo de pesquisa reflex»es acerca da cultura 
escolar, com destaque ¨ organiza«o do tempo; al®m da forma«o de professores, evidenciando a 
fun«o dos manuais pedag·gicos. Nos manuais analisados, mesmo que de modo diferente, o tempo 
se materializa como um saber a ser ensinado aos professores em forma«o ou aqueles j§ em atividade. 
Optou-se por distribuir as propostas de organiza«o do tempo em duas categorias: organiza«o 
pedag·gica e organiza«o administrativa. Nota-se que a organiza«o do tempo escolar se deu de modo 
gradativo, permeada por avanos, recuos, continuidades, embates e debates e que, apesar da 
institucionaliza«o do tempo ter feito parte de um conjunto de iniciativas governamentais, 
professores e fam²lias dos alunos tamb®m participaram desse processo. A organiza«o do tempo 
escolar est§ sempre em di§logo com outros tempos, apresentando sinais de mudanas e perman°ncias 
que podem ser percebidas ainda nos dias de hoje.
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THE IMPORTANCE OF THE EUROPEAN UNION: NEW 
CHALLENGES AND EDUCATIONAL HORIZONS IN THE 

CLASSROOM 
 

MARĊA MARTĊNEZ LĎPEZ 
PEDRO GIL MADRONA 

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) 
 
Resumo 
The policies developed in different institutions of the European Union (EU) have brought about 
very positive social, economic and even political changes for countries such as Spain and Portugal in 
recent decades. Surveys conducted by different pro-European platforms show that countries such as 
Spain and Portugal have higher rates of European belonging in their population. For this reason, it 
is necessary that this feeling also reaches the classrooms and schools since, in the Spanish context 
there is no subject at national level that deals with this issue, but it is part of the area of Social Sciences 
and ends up being an almost anecdotal content that does not allow students to know the EU in depth. 
For this reason it is essential and of great importance the creation of a subject or an educational 
program not only at national level, but also at European level, to approach the EU, its history, 
institutions and functioning to the population from the most basic educational levels in order to 
achieve a greater involvement and closeness with it.
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A CORPOREIDADE NAS PRćTICAS PEDAGĎGICAS DA 
EDUCA¢ìO INFANTIL 

 
RUBIANE SEVERO OLIVA 

ANDR£IA MENDES DOS SANTOS 
Pontif²cia Universidade Cat·lica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 

 
Resumo 
De modo a compreender a corporeidade como um atributo essencial ¨ plena garantia dos direitos de 
aprendizagem e ¨ pr§tica dos campos de experi°ncia na Educa«o Infantil, orientados pela Base 
Nacional Comum Curricular, este estudo buscou verificar as percep»es sobre o fen¹meno da 
corporeidade pelos professores de Educa«o F²sica. Comp»e os dados parciais de uma pesquisa de 
doutorado em Educa«o pela Pontif²cia Universidade Cat·lica do Rio Grande do Sul/ Brasil: A 
Corporeidade como fen¹meno, sentido e express«o do corpo. A pesquisa tem car§ter qualitativo de 
natureza explorat·ria, pautada na abordagem fenomenol·gica, em especial no pensamento de 
Merleau-Ponty. Como instrumento de pesquisa, usou-se entrevista semiestruturada e observa«o 
participante. O tratamento dos dados foi feito pela An§lise de Conte¼do de Bardin. As an§lises 
revelaram que a corporeidade mostra-se evidente, quando a criana, em suas explora»es, apresenta 
um grande ²mpeto para se relacionar, mostrando-se viva e corp·rea. No di§logo com os professores, 
torna-se necess§rio um movimento reflexivo de articula«o das bases te·ricas acerca do conceito de 
corporeidade, que a reconhea como um fen¹meno que tece os eixos estruturantes, revelando assim, 
a potencialidade ao dialogar, comunicar e aprender por meio da exist°ncia corporificada. Tendo em 
vista, transforma»es que respeitem os direitos fundamentais, garantindo assim, aprendizagens 
significativas articuladas aos campos de experi°ncia da Educa«o Infantil.
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EDUCA¢ìO FĊSICA ESCOLAR: UMA ANćLISE DAS 
ABORDAGENS PEDAGĎGICAS E PERSPECTIVAS 

CONTEMPORąNEAS 
 

FRANCISCO FLćVIO SALES GALDINO 
MILLER SORATO AMORIM DE SOUZA 

MćRCIO SOUSA SILVA 
Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

 
Resumo 
O presente texto tem por finalidade historicizar o campo da Educa«o F²sica Escolar (EFE), em 
especial nos seus aspectos normativos, desde a percep«o como mera atividade essencialmente 
pr§tica, com foco na cultura f²sica, de tradi«o militar, para uma perspectiva cultural, que culminou 
em uma abordagem em vias de institucionaliza«o: a cultura corporal de movimento. Para tanto, por 
meio de uma revis«o bibliogr§fica, buscou-se incorporar estas diferentes perspectivas da pr§tica 
docente desde os anos 80, marcada pela emerg°ncia do Movimento Renovador (MR), formados por 
professores conectados ¨s experi°ncias internacionais, at® sua institucionaliza«o, atrav®s da sua 
inser«o nos documentos norteadores dos curr²culos escolares, como os Par©metros Curriculares 
Nacionais (PCNs) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Ao final, constatou-se que o 
cen§rio ® de constantes debates e transforma»es, estabelecendo a necessidade da Educa«o F²sica 
se consolidar no contexto escolar, a fim de formar indiv²duos cr²ticos e aut¹nomos capazes de 
acompanhar essas mudanas.
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A PRćTICA DE CONTA¢ìO DE HISTĎRIAS NO CONTEXTO 
ESCOLAR 

 
JULIANE BARBOSA DE SOUSA LEAL 
Universidade Federal de Minas Gerais 

 
Resumo 
O presente trabalho, relata um projeto educativo desenvolvido por meio das disciplinas de Artes e 
portugu°s, com alunos do 7Ü ano 3 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jean Piaget, no 
munic²pio de Parauapebas ð PA. O projeto òContando as Lendas Amaz¹nicasó, teve como objetivo 
estimular a pr§tica da leitura e o fazer art²stico, e surgiu como alternativa para se trabalhar dificuldades 
identificadas no processo de aprendizagem dos alunos no per²odo p·s pandemia. Ainda no in²cio 
2022, observou-se que grande parte dos alunos da escola Jean Piaget, apresentaram dificuldades de 
aprendizagem, sendo esse aspecto detectado principalmente na leitura, escrita e compreens«o de 
textos. Esse fato, se deu em consequ°ncia da pandemia da covid 19, onde as aulas presenciais em 
escolas de todo o pa²s, foram interrompidas ao longo de quase dois anos, prejudicando assim, o 
aprendizado de milhares de alunos no pa²s. Diante desse contexto, diversas estrat®gias foram tomadas 
para fins de garantir a continuidade das aulas presenciais em todo territ·rio nacional. Por meio das 
Medidas Provis·ria n. 934, de 1 de abril de2020 e Portaria n. 343, de 17 de maro de 2020, houve a 
dispensa dos 200 dias letivos para a educa«o b§sica, assim como, a substitui«o das aulas presenciais 
por aulas no formato online. A partir de ent«o, iniciou-se uma corrida contra o tempo, com o objetivo 
de garantir o acesso a educa«o em tempos de isolamento social. No munic²pio de Parauapebas, 
foram diversas a»es realizadas para fins de garantir aos alunos, o acesso as aulas de forma remota. 
Entretanto, apesar de todos os esforos, muitos alunos n«o foram alcanados por essas a»es. 
Portanto, ao retornarem ¨ sala de aula de forma presencial, os professores foram identificando 
diversas dificuldades relacionadas a aprendizagem desses alunos. Diante dessa situa«o, as escolas de 
Parauapebas, passaram a discutir estrat®gias e a»es para se combater os efeitos negativos na educa«o 
do munic²pio, causados pela pandemia. No contexto da escola Jean Piaget, surgiu o projeto Contando 
as Lendas Amaz¹nicas, sendo esse, um projeto de incentivo n«o apenas da leitura, como tamb®m 
vivencia pr§tica do conte¼do lido, ou seja, a ideia era que o aluno n«o fosse apenas um ser passivo 
no processo da leitura, mas sim um sujeito ativo. Desta forma, pensou-se um projeto onde al®m da 
leitura, pud®ssemos trabalhar a pr§tica em sala de aula atrav®s da arte, onde os alunos deveriam 
trabalhar a cria«o de materiais did§ticos relacionados as hist·rias lidas em sala de aula. Como material 
de leitura, optamos por trabalhar com as lendas amaz¹nicas. Essa escolha se deu justamente, por 
serem hist·rias que instigam a imagina«o dos alunos, que s«o repassadas de gera«o por gera«o, 
al®m de fazerem parte da cultura e do imagin§rio popular dos estados da regi«o norte do Brasil. Desta 
forma, por entender a import©ncia das lendas amaz¹nicas para a preserva«o da cultura e identidade 
dos munic²pios da regi«o norte do Brasil, escolhemos esse tema para se trabalhar a pr§tica da leitura 
e o fazer art²stico por meio do projeto.



 

 

 

 
Actas Completas e Resumos da 9Û Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Cient²fica:  

Educa«o, Cultura e Institui»es 
Thiago S. Reis & Maria Ferreira (orgs.)  

Editora Cravo | Porto | Portugal | 2024 | ISBN 978-989-9037-69-4 

ммр 

CĎMO AFECTA EL TOUCHBALL EN LAS EMOCIONES DE 
FUTUROS DOCENTES EN EDUCACIĎN FĊSICA 

 
SALVADOR P£REZ MU¤OZ 
LAURA BENITO GARCĊA 
GEMA ALONSO GARCĊA 

ALBERTO RODRĊGUEZ CAYETANO 
Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) 

 
Resumo 
Las emociones son elementos que est§n presentes en todo proceso formativo, y m§s a¼n en el caso 
de la actividad f²sica y deportiva. De esta forma conocer el efecto que provoca una intervenci·n 
did§ctica es importante para saber si su efecto es positivo o no sobre el alumno. El objetivo fue 
analizar el efecto sobre las emociones que provoca el touchball. Han participado 20 alumnos del 
grado en Ciencias del Deporte. Contestaron la escala GES (Games and Emotion Scale). Y fueron 
formados previamente en reconocer las emociones. Posteriormente se realiz· una sesi·n de 2 horas 
centrada en la realizaci·n de cuatro tareas jugadas basadas todas ellas en el deporte alternativo 
Touchball. Las emociones positivas son las que muestran valores medios m§s altos, mientras que las 
emociones negativas son las presentan media menor. Por sexos las emociones positivas son muy 
elevadas en los hombres, mientras que no lo son tanto en las mujeres que presentan valores m§s 
elevados en ambiguas, eso s² en ambos casos las negativas son las m§s bajas en ambos sexos. Con 
diferencias significativas en las positivas entre sexos (p<.000). Por tipo de tarea realizada, las tareas 
de cooperaci·n muestran los valores positivos m§s elevados seguidas por las de cooperaci·n-
oposici·n y en menor medida las de oposici·n. Mientras que las tareas de cooperaci·n y oposici·n 
muestran datos m§s elevados en las negativas. Realizar un deporte alternativo provoca un efecto 
positivo sobre las emociones de los alumnos/as.
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EDUCA¢ìO FĊSICA: PRćTICAS EDUCATIVAS EM DIFERENTES 
CONTEXTOS NA EDUCA¢ìO BćSICA 
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FRANCISCO FLćVIO SALES GALDINO 
Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

 
Resumo 
Este estudo objetiva discutir a respeito da pr§tica educativa na Educa«o F²sica escolar brasileira, em 
diferentes contextos da Educa«o B§sica, a fim de constituir uma discuss«o sobre as problem§ticas 
da §rea. Para a produ«o dos dados, realizou-se um relato de experi°ncia por parte de tr°s docentes 
que atuam, respectivamente, no Ensino Fundamental, Ensino M®dio e Educa«o de Jovens e Adultos 
(EJA) em dois munic²pios do Estado do Tocantins e um no Estado do Par§, buscando expor cada 
realidade referente ¨s pr§ticas educativas, suas dificuldades e potencialidades. Por meio da an§lise dos 
elementos expostos nos relatos, ® poss²vel perceber algumas semelhanas frente ¨s problem§ticas nos 
distintos contextos como, por exemplo, inclus«o dos alunos com defici°ncia e a indisciplina. Ao 
mesmo tempo, salienta-se que as diferentes realidades escolares e o contexto em que a unidade escolar 
est§ inserida constitui-se, tamb®m, como um elemento que impacta na pr§tica educativa. Dessa forma, 
com esta investiga«o observamos um panorama da Educa«o F²sica que apresenta similaridades e 
diverg°ncias elementares no processo de ensino-aprendizagem nas distintas realidades analisadas, 
independentemente do n²vel escolar, denotando assim a complexidade do trabalho docente.
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EDUCACIĎN FĊSICA: GRADO DE DISFRUTE EN FUTUROS 
DOCENTES 
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SALVADOR P£REZ MU¤OZ 
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Resumo 
La ense¶anza es un proceso complejo que se encuentra en proceso de modificaci·n constante. Esta 
adaptaci·n se produce desde estilos de ense¶anza tradicionales, a otros alternativos, m§s activos y 
que buscan una partici·n activa por parte del alumno. El objetivo fue analizar el efecto agudo que 
provoca un estilo de ense¶anza tradicional y otro que implica cognoscitivamente al alumno en el 
grado de disfrute, en las clases de Educaci·n F²sica. La muestra estaba compuesta por un grupo de 
alumnos/as del Grado en Educaci·n Primaria, en la materia de Educaci·n F²sica. Participan 96 
alumnos. En cada sesi·n se aplica un estilo de ense¶anza a lo largo de dos horas de duraci·n. Al final 
de cada una contestaron al cuestionario. Los resultados muestran que el factor disfrute tiene una 
media de 3.11 y el no disfrute obtiene una media de 2.58, siendo mayor el grado de disfrute y no 
disfrute de las mujeres que de los hombres. Por estilos, en el caso del mando directo la media del 
disfrute es de 2.41 y el no disfrute de 3.49, mientras que en el caso de la resoluci·n de problemas el 
grado de disfrute obtiene una media de 3.87 y no disfrute de 1.58, y en ambos casos existen diferencias 
significativas (p<.000). Por sexos, no existen diferencias significativas en funci·n del sexo y del estilo 
de ense¶anza aplicado. En conclusi·n, el uso de un estilo activo genera un mayor disfrute en los 
futuros docentes de Educaci·n F²sica, en contra de los estilos tradicionales.
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FATORES QUE CAUSAM DESINTERESSES NAS AULAS DE 
EDUCA¢ìO FĊSICA NA VISìO DOS ESTUDANTES DO ENSINO 
M£DIO DE CINCO ESCOLAS PđBLICAS ESTADUAIS DO 

CENTRO DE SìO LUĊS/MA 
 

RUYDEGLAN PINHEIRO GUIMARìES 
Centro de Ensino Joviana Silva Farias (JSF) 

 
Resumo 
As aulas de Educa«o F²sica s«o apreciadas por muitos estudantes na escola. S«o encontrados muitos 
fatores que fazem o aluno n«o se interessar pelo aprendizado da disciplina. Ao iniciar o ano letivo, o 
aluno focaliza no hor§rio da disciplina, esperando ansiosamente esse momento, seja para praticar 
atividades f²sicas prazerosas ou por diversos outros fatores. A base te·rica deste estudo foi pautada 
nas pesquisas de Ten·rio e Silva (2013); Moreira (2014); Grasso e Lobo (2014); Machado (2017). O 
objetivo deste estudo foi investigar os fatores que causam desinteresses nos estudantes pelas aulas de 
Educa«o F²sica do Ensino M®dio. A metodologia aplicada realizou-se na forma de um estudo 
transversal com m®todo estat²stico por amostragem. A popula«o pesquisada foi composta por 2576 
(dois mil quinhentos e setenta e seis) estudantes, tendo como amostra 141 (cento e quarenta e um) 
discentes. Os dados foram coletados atrav®s de question§rios com perguntas fechadas. Como 
resultado deste estudo foi identificado que o excesso de aula te·rica, repeti«o de conte¼do, a 
compara«o do desempenho dos alunos, a falta de materiais e as redes sociais s«o fatores que podem 
causar desinteresses pelas aulas da disciplina. A pesquisa revela que as necessidades dos alunos s«o 
ignoradas, alguns professores atuam com o olhar apenas no curr²culo escolar e deixam ¨ margem os 
interesses dos adolescentes. Somado a isso, os ambientes escolares prec§rios muito atrapalham no 
desenvolvimento das aulas.
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O ENSINO DO CONTEđDO DE GINćSTICA NA ESCOLA: 
PRćTICAS CORPORAIS DIVERSIFICADAS EXPLORADAS A 

PARTIR DO MOVIMENTO 
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Instituto Federal do Esp²rito Santo 

 
Resumo 
A Educa«o F²sica contempla v§rios conte¼dos formados por diversas manifesta»es corporais 
criadas pelo ser humano ao longo dos anos. Jogos, brincadeiras, danas, esportes, gin§sticas e lutas 
s«o exemplos destas manifesta»es. Chama-se esse conjunto de pr§ticas de òcultura corporal do 
movimentoó. As propostas de ensino da Educa«o F²sica baseadas na cultura de movimento, 
envolvem a rela«o entre corpo, natureza e cultura, e configuram-se como um conhecimento que vai 
sendo constru²do e reconstru²do ao longo de nossas vidas e da hist·ria. Um conhecimento marcado 
pela linguagem corporal e revelado no movimento, incluindo os aspectos bioculturais, sociais e 
hist·ricos, n«o se resumindo ¨s manifesta»es de jogos, danas, esportes, gin§sticas ou lutas, mas 
abrangendo as diversas maneiras como o ser humano faz uso do seu corpo, da forma como cria e 
vivencia as t®cnicas corporais. O objetivo desse trabalho ® apresentar a proposta de ensino do 
conte¼do de Gin§stica, que re¼ne a oferta de pr§ticas corporais contemplando as dimens»es 
conceituais, procedimentais e atitudinais, explorando o corpo a partir de movimentos acrob§ticos, 
expressivos e r²tmicos. A partir da diversidade das pr§ticas foi poss²vel desenvolver entre os 
estudantes o reconhecimento das suas potencialidades individuais e coletivas de modo a perceberem 
no movimento uma possibilidade de se expressar, interagir e se divertir.
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PARTIR DA ABORDAGEM DO CICLO DE POLĊTICAS 

 
CAMILA SILVA AMORIM 

AMANDA PENHA DIAS DE ARAUJO 
EDGAR MIRANDA DA SILVA 
CAROLINA LIMA VILELA 

GISELE ABREU LIRA CORREA DOS SANTOS 
Col®gio Pedro II (CPII) 

 
Resumo 
O atual Plano Nacional de Educa«o brasileiro, ap·s atraso de 3 anos, foi aprovado em 2014 e 
vigorar§ at® 2024. O plano surgiu inicialmente como fruto das confer°ncias realizadas com 
representantes sindicais, educadores, pais e estudantes. Ao longo de sua elabora«o, indicando 
atender aos interesses de uma pol²tica neoliberal, o PNE sofreu diversas modifica»es, sobretudo por 
influ°ncia de lobistas privatistas, deputados e conservadores sob a luz de think tanks, organiza»es, 
funda»es e institutos. O objetivo deste estudo foi identificar onde e de que forma as TDICs s«o 
abordadas no documento sob a perspectiva da abordagem do ciclo de pol²ticas proposta por Ball e 
Bowe e discutida por Mainardes (2006). Das vinte metas estabelecidas no PNE, foi selecionada para 
an§lise a meta 7 e tr°s das estrat®gias propostas para seu cumprimento, tendo tal escolha sido feita 
por haver nesse eixo do documento uma men«o mais espec²fica acerca de tecnologias digitais. Foi 
poss²vel perceber que, no tocante ¨s TDICs, ainda que amplamente abordadas, o documento carece 
de estrat®gias concretas para o alcance das metas propostas. Isso se reflete, como demonstram dados 
p¼blicos, na atual conjuntura de condi»es insuficientes de acesso ¨s tecnologias nas escolas pelo 
pa²s, ainda que a vig°ncia do plano esteja quase no fim.



 

 

 

 
Actas Completas e Resumos da 9Û Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Cient²fica:  

Educa«o, Cultura e Institui»es 
Thiago S. Reis & Maria Ferreira (orgs.)  

Editora Cravo | Porto | Portugal | 2024 | ISBN 978-989-9037-69-4 

мнм 

AVALIA¢ìO DE DESEMPENHO DO ESTUDANTE (ADE): 
CONSTRU¢ìO E IMPLEMENTA¢ìO DA POLĊTICA DE 
AVALIA¢ìO NA REDE PđBLICA DE ENSINO DE MANAUS 

 
CAMILA FERREIRA DA SILVA 
RUTH ARAUJO DA CUNHA 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
 
Resumo 
A Pesquisa em Educa«o, no contexto Amaz¹nico, tem um car§ter social e de propositura regional, 
com compromisso cient²fico e social com o povo da floresta. Nesse sentido, a problem§tica de 
pesquisa doutoral aqui apresentada, questiona: como a secretaria municipal de educa«o de Manaus 
tem consolidado processos de constru«o, implementa«o e monitoramento da Avalia«o de 
Desempenho do Estudante (ADE) na rede p¼blica municipal de ensino? O objetivo geral ® analisar 
a ADE da rede p¼blica municipal de ensino de Manaus, considerando os aspectos de constru«o, 
implementa«o e monitoramento dessa pol²tica. A pesquisa est§ ancorada na epistemologia conceitual 
de que existe uma rela«o intensa entre o aparente e o essencial, que os fen¹menos sociais est«o al®m 
do vis²vel, s«o estruturas sociais carregadas de significados que se relacionam entre si, dentro de um 
mesmo campo social e entre esferas sociais distintas no conte¼do, mas semelhantes na estrutura e 
funcionamento, ® o que Bourdieu chama de homologia estrutural dos campos sociais. 
Metodologicamente, a investiga«o tem avanado nas etapas de Revis«o da Literatura, Pesquisas 
Documental e de Campo, esta ¼ltima com entrevistas semiestruturadas com profissionais da 
secretaria de educa«o ligados ¨ pol²tica de avalia«o estudada. A pesquisa tem possibilitado reflex»es 
sobre a pr§tica de constru«o de pol²tica de avalia«o em larga escala, seu papel e contribui«o para a 
melhoria da qualidade da educa«o p¼blica na Amaz¹nia brasileira.
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EDUCA¢ìO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E 
SEGURAN¢A ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE 

CRIAN¢AS NO SUL DO BRASIL 
 

VANESSA POLICARPO MACIEL 
LUCIANO DAUDT DA ROCHA 
RODRIGO ANTďNIO MATTOS 
Universidade do Sul de Santa Catarina 

 
Resumo 
A investiga«o que apresentamos trata-se de uma pesquisa com o tema Educa«o Alimentar e 
Nutricional e a Segurana Alimentar e Nutricional em escolas de um munic²pio do Sul do estado de 
Santa Catarina, Brasil. Nossa abordagem metodol·gica foi dividida em dois momentos: aplica«o de 
um question§rio padr«o com formul§rio em Google Forms para mapeamento das escolas com 
projetos de Educa«o Alimentar e Nutricional e a aplica«o de entrevistas semiestruturadas com 
educadoras. As conversas foram conduzidas a partir de 3 eixos de observa«o: segurana alimentar e 
nutricional, pr§ticas pedag·gicas e envolvimento da comunidade escolar nas atividades. Os resultados 
apontaram que a ampla maioria das escolas araranguaenses est«o envolvidas em projetos de Educa«o 
Alimentar e Nutricional. Conclu²mos que os projetos de Educa«o Alimentar e Nutricional pautados 
no Programa Nacional de Alimenta«o Escolar possuem potencial de impacto positivo nas situa»es 
de insegurana alimentar e nutricional das crianas e adolescentes da rede p¼blica de ensino do estado 
de Santa Catarina, tanto para a melhoria da ades«o das crianas aos card§pios servidos quanto a 
melhoria da autonomia na escolha de alimentos mais saud§veis, todavia as educadoras enfrentam 
desafios sociais e culturais e os resultados mostraram-se mais efetivos com a participa«o da 
comunidade escolar.
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ENTRE OS CAMINHOS DA POLÍTICA E OS RIOS DA AMAZÔNIA: 
PERCURSOS DE ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO ESCOLAR 

DE JOVENS NO INTERIOR DO AMAZONAS  
 

MEIRY JANE CAVALCANTE RATTES 
CAMILA FERREIRA DA SILVA 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
 
Resumo 
Apresenta-se neste trabalho uma investiga«o doutoral em andamento que tem enfrentado a tarefa 
de refletir acerca do alcance das pol²ticas de acesso e perman°ncia no Ensino M®dio para a 
escolariza«o das juventudes na Amaz¹nia , mais especificamente estudantes da Escola Estadual 
Deputado Vital de Mendona, em Itacoatiara, interior do Amazonas (AM). Logo, para desenvolver 
esta investiga«o, a Sociologia Reflexiva de Pierre Bourdieu foi tomada como marco epistemol·gico, 
o caminho metodol·gico se deu pela pesquisa qualitativa e os sujeitos da pesquisa foram 8 jovens 
moradores das comunidades Nossa Senhora do Perp®tuo Socorro e S«o Sebasti«o da Costa do Sirip§, 
localizadas ¨ margem direita do rio Amazonas. A pesquisa faz uso ainda de dados bibliogr§ficos, 
documentais e do grupo focal como principal estrat®gia para reunir e catalogar informa»es sobre as 
experi°ncias escolares desses jovens ð a an§lise de conte¼do serve nesta pesquisa como procedimento 
crucial no entrecruzamento entre tais experi°ncias e as express»es materiais das pol²ticas de acesso e 
perman°ncia no Ensino M®dio (EM), em territ·rio amaz¹nico. A investiga«o tem permitido o 
amadurecimento do olhar lanado para o nosso objeto, bem como para o debate acerca das no»es 
de òsucessoó e òinsucessoó escolar na Amaz¹nia.
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FINANCIAMENTO DA EDUCA¢ìO BćSICA NO BRASIL E A 
ESCOLA COMO AGĆNCIA MULTIFUNCIONAL NA 

SOCIEDADE NEOLIBERAL 
 

ROSEMARY ROGGERO 
UNINOVE S«o Paulo 

 
Resumo 
A comunica«o em quest«o apresenta o resultado de uma pesquisa com 24 escolas, para verificar 
v§rios aspectos relativos ao financiamento da educa«o b§sica e ao uso dos recursos que s«o recebidos 
diretamente pelas escolas, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Governo 
Federal; e o Programa de Transfer°ncia de Recursos Financeiros (PTRF), nome geralmente utilizados 
pelas redes estaduais e municipais para envio de recursos financeiros ¨s escolas. O resultado da 
pesquisa aponta para contradi»es na gest«o educacional e na gest«o escolar, que passam pelo 
redimensionamento da fun«o social da escola - cada vez mais uma ag°ncia multifuncional de servios 
p¼blicos atendendo mais a interesses pol²ticos e pol²tico-partid§rios que ¨ comunidade - atingindo, 
em especial as condi»es t®cnicas de gest«o escolar que revelam problemas quanto ¨ forma«o 
continuada de diretores para a gest«o de recursos financeiros e presta«o de contas, o que leva muitos 
diretores a n«o utilizarem os recursos e n«o serem transparentes na presta«o de contas junto ao 
Conselho de Escola e ¨ Associa«o de Pais e Mestres. A gest«o educacional n«o cuida desse aspecto 
como seria necess§rio, geralmente por contar com poucos profissionais especialistas que possam 
auxiliar nos processos e procedimentos, de maneira eficiente e eficaz.
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OS IMPACTOS DA RACIONALIDADE NEOLIBERAL NO 
SISTEMA EDUCACIONAL 

 
CARLOS EDIMILSON AVILA DE LIMA 

JOACIR MARQUES DA COSTA 
LEONARDO DOS SANTOS SILVA 
ANDREI RODRIGUES LOPES 

SIRLETE MARIA BITENCURT FRIGHETO 
LIDIANE LONDERO PERLIN 

Universidade Federal de Santa Maria 
 
Resumo 
Essa pesquisa tem como objetivo apresentar algumas reflex»es acerca da insurg°ncia da escola 
moderna e seus desdobramentos nos contornos e limites da racionalidade neoliberal, sublinhando 
seus dobramentos na forma«o de um modelo de sociedade e de subjetividade. ë vista disso, 
compreende-se a capilaridade de discursos da racionalidade neoliberal, que ordenam novo modo de 
se relacionar com o conhecimento, com os outros e com n·s mesmos. Isto posto, flertamos com 
uma metodologia de pesquisa p·s-cr²tica, a cartografia, a qual n«o tem a pretens«o de elencar 
metanarrativas, universais e neutras, mas reclama por uma intencionalidade de investiga«o que 
produz reflex»es e desperta reflex»es, afastando-se de um ¼nico formato. Nesse sentido, o m®todo 
da pesquisa cartogr§fica busca a partir de sua caracter²stica inventiva colocar a ci°ncia em constante 
movimento, n«o apenas refazendo seus enunciados, mas criando novos problemas e exigindo pr§ticas 
originais de investiga«o no tecido social. No corpo do texto, destaca-se as argumenta»es de 
pesquisadores/as que t°m se debruado acerca da no«o de racionalidade neoliberal no campo 
educativo, apontando alternativas para outros caminhos e sa²das, para al®m dos limites do capitalismo. 
Ao final, discute-se com uma perspectiva de pressupostos de liberdade democr§tica, que 
fundamentam pr§ticas educativas, tendo em vista a produ«o de uma sociedade inclusiva, orientada 
pelas descobertas e avanos cient²ficos e que, sobretudo, contribuam para a forma«o de sujeitos 
cr²ticos.
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A CONTRIBUI¢ìO DOS GESTORES NA PROMO¢ìO DO BEM-
ESTAR INSTITUCIONAL 

 
KARINA PACHECO DOHMS 

ADRIANA JUSTIN CERVEIRA KAMPFF 
Col®gio Marista Ros§rio 

 
Resumo 
Este artigo teve como objetivo principal analisar as caracter²sticas consideradas pelos professores 
como fundamentais para promo«o do bem-estar institucional (BEI) e a rela«o destes com a atua«o 
de seu(s) gestor(es). Nos objetivos espec²ficos buscou-se identificar as caracter²sticas consideradas 
pelos docentes como promotoras de BEI, bem como verificar quais caracter²sticas, em uma 
perspectiva pessoal e numa perspectiva de atua«o da gest«o, s«o ponderadas como favor§veis e 
prejudiciais para a promo«o do BEI, e a conson©ncia destas com o que a literatura apresenta. De 
metodologia qualitativa, utilizou-se um question§rio, que, ap·s sua an§lise, deu origem a quatro 
categorias. Os objetivos traados nesta pesquisa foram cumpridos e evidenciaram semelhana entre 
as expectativas docentes e as caracter²sticas do(s) gestor(es) apresentadas na literatura, mais 
frequentemente as de valores intrapessoais. No geral, os docentes e gestores passam a contribuir com 
a promo«o do BEI a medida que expressam em determinada intensidade caracter²sticas como: 
empatia e respeito.
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DIAGNĎSTICO REGIONAL-ESCOLAR: UNA MIRADA 
SIST£MICA A LOS NUDOS CRĊTICOS EN SEGREGACIĎN, 
PERSPECTIVA DE G£NERO E IDONEIDAD DOCENTE 

 
CAROLA HERRERA BRAVO 
CLAUDIA ćLVAREZ IRIARTE 
FRANK HONORES BARRIOS 
NICOLE RIVEROS DIEGUES 

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA 
 
Resumo 
El espacio §ulico y cada uno de los factores que lo configuran, impactan directa e indirectamente en 
el desarrollo de la formaci·n integral del estudiantado. De all² la relevancia de diagnosticar los nudos 
cr²ticos que imposibilitan la generaci·n de espacios inclusivos en las aulas del sistema regional escolar 
desde un enfoque sist®mico y social, que considere las particularidades de los actores educativos, a 
trav®s del an§lisis de sus representaciones, con la intenci·n de recopilar la informaci·n necesaria que 
proyecte la generaci·n de orientaciones propicias que aporten al proceso reflexivo de las comunidades 
educativas regionales.
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PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL BACHILLERATO DE LA 
UNAM: TUTORĊAS Y ASESORĊAS 

 
DOLORES ORTEGA GONZALEZ 
Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 

 
Resumo 
Los apoyos institucionales son una parte integral de los reg²menes acad®micos de las diferentes 
instituciones escolares, que les permiten dise¶ar, coordinar e instrumentar programas y proyectos 
para el fortalecimiento de las pol²ticas acad®micas del Plan de Desarrollo del bachillerato de la 
Universidad Nacional Aut·noma de M®xico (Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades) 
y (Escuela Nacional Preparatoria) la UNAM tiene implementado varios PI, que se dirigen por un lado 
a los docentes y por otro a los alumnos, la finalidad de este trabajo es ilustrar un marco general de los 
programas institucionales que ambos subsistemas del bachillerato como ya se mencion· dirigen a su 
comunidad acad®mica y a su comunidad escolar, y mostrar en especial dos de los programas dirigidos 
a los alumnos cuyo objetivo es proveer a los alumnos de estrategias y procedimientos que les ayuden 
a evitar el rezago y abandono de su trayectoria escolar esta premisa es uno de los objetivos de los 
reg²menes acad®micos como lo marcan Baquero, Terigi, Toscano, Brisciol y Sburlatti (2009) que es 
brindar estrategias y ambientes que permitan abreviar el espacio entre los alumnos regulares y aquellos 
que se encuentra en la l²nea de ser rezagados, con un riesgo de reprobaci·n, o abandono escolar y 
para brindarles las opciones que les ayuden a estar incluidos en el tr§nsito exitoso de su egreso y/o 
cambio de ciclo escolar y nos referimos a los Programas Institucionales de Tutor²a y Asesor²as.
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AL£M DOS ESQUADROS E COMPASSOS: TRAJETĎRIA DA 
DISCIPLINA DESENHO T£CNICO NA FORMA¢ìO 
INTEGRADA DO IFBA-CAMPUS SALVADOR (2008-2022) 

 
MARCOS MESSIAS DA SILVA 

MARIA DAS GRA¢AS BITTENCOURT FERREIRA 
POLYANE ALVES SANTOS 

Instituto Federal de Educa«o - Campus Vitoria da Conquista 
 
Resumo 
O trabalho apresenta como tema Al®m dos esquadros e compassos: Trajet·ria da disciplina Desenho 
T®cnico na forma«o integrada do Instituto Federal de Educa«o da Bahia IFBA-Campus Salvador 
(2008-2022) tem como objetivo analisar a disciplina Desenho T®cnico e sua hist·ria como 
componente curricular na forma«o integrada no Instituto Federal de Educa«o-Campus Salvador 
entre os anos de 2008 a 2022, per²odo em que a antiga escola t®cnica se torna Instituto Federal. A 
ideia principal ® apresentar a hist·ria da disciplina, sua contribui«o na educa«o profissional, al®m 
de refletir sobre o lugar da disciplina na matriz curricular de forma«o integrada e na forma«o 
humana sob a perspectiva dos olhares dos docentes. Para atingir a meta proposta pela pesquisa 
sustentamos teoricamente os conceitos de disciplina escolar e curr²culo integrado, bem como os 
documentos pedag·gicos dos cursos de Eletrot®cnica e Refrigera«o. A an§lise documental priorizou 
as ementas e os planos de ensino da disciplina de Desenho T®cnico, bem como o Projeto Pedag·gico 
Institucional do IFBA-PPI. Al®m disso, recorremos ¨ entrevista semi-estruturada com os professores 
que lecionam a disciplina de Desenho como forma de produzir dados sobre as percep»es destes 
docentes em rela«o ¨ disciplina que lecionam. Os documentos e dados produzidos foram analisados 
qualitativamente e respaldados no campo do curriculo, compreendido, principalmente, com base em 
Ivor Goodson, Dermeval Saviani, Paulo Freire e outros que defendem a centralidade da disciplina 
escolar, do trabalho e da forma«o integrada na educa«o de seres humanos complexos, diversos e 
diferenciados socialmente. Como principais conclus»es podemos apontar que a disciplina Desenho 
T®cnico assumiu, ao longo deste tempo, uma centralidade no curr²culo profissional integrado do 
IFBA, e representa para os docentes um espao importante de forma«o t®cnica. No entanto, na 
percep«o destes docentes h§ muito a ser constru²do para que a integra«o curricular acontea 
efetivamente na institui«o, e o espao desta disciplina ® fundamental para esse processo. A an§lise 
da trajet·ria da diciplina nos revela o quanto a din©mica curricular do IFBA busca a efetiva«o da 
integra«o t«o expressa nos documentos oficiais. O trabalho foi dividida em 5(cinco) partes, onde a 
primeira parte apresentamos toda a introdu«o do trabalho, na segunda parte trabalhamos com um 
contexto voltado a rela«o entre a educa«o profissional e o mundo do trabalho, nessa etapa tamb®m 
detalhou-se os conceitos de disciplina escolar e integra«o curricular. Em seguida, foram apresentados 
os sujeitos e a metodologia para desenvolver a pesquisa, na terceira parte trazemos a hist·ria do IFBA, 
desde a Escola de Aprendizes e artificies at® os dias atuais como Instituto. 
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ANćLISE DO PROCESSO DE CIRCULA¢ìO E TEXTUALIZA¢ìO 
DE CONHECIMENTOS A PARTIR DO PAINEL COMO 

PERCEBEMOS OS AROMAS DA EXPOSI¢ìO "A QUIMICA DOS 
PERFUMES" DO QUIMIDEX 

 
LEON£SIA LEANDRO PEREIRA 

ANELISE MARIA REGIANI 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

 
Resumo 
Alguns pesquisadores t°m se interessado em investigar os processos de circula«o e textualiza«o de 
conhecimentos cient²ficos utilizando diferentes m²dias: audiovisuais, f¹lder, livros e exposi»es, entre 
outras. Este ensaio analisa o processo de circula«o e textualiza«o de conhecimentos cient²ficos a 
partir do painel intitulado òComo percebemos os aromasó, vinculado ao quarto m·dulo da exposi«o 
òA Qu²mica dos Perfumesó do QUIMIDEX, situado na Universidade Federal de Santa Catarina, em 
Florian·polis, Santa Catarina, Brasil. Para isso, foram coletados um conjunto de dados emp²ricos, 
formado por um painel da exposi«o, um artigo cient²fico que embasou a teoria proposta na 
exposi«o e entrevistas com dois dos atores envolvidos na produ«o e media«o. Esses textos foram 
analisados por dispositivo te·rico anal²tico de aspectos do processo de circula«o e textualiza«o de 
conhecimentos. No texto do painel, identificamos as caracter²sticas simplifica«o, ilustrativa e 
apod²tica da ci°ncia popular, enquanto no artigo cient²fico, a provisoriedade e a pessoalidade, que s«o 
caracter²sticas da ci°ncia dos peri·dicos. Constatamos que, na constru«o do discurso expositivo, 
houve troca de conhecimentos entre sujeitos com forma«o nas §reas da Qu²mica, Museologia e do 
Designer, que atuaram nos processos de transposi«o/musealiza«o dos saberes envolvidos na 
exposi«o, derivando das narrativas, falas que se preocuparam com uma comunica«o mais eficiente 
junto ao p¼blico do espao.



 

 

 

 
Actas Completas e Resumos da 9Û Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Cient²fica:  

Educa«o, Cultura e Institui»es 
Thiago S. Reis & Maria Ferreira (orgs.)  

Editora Cravo | Porto | Portugal | 2024 | ISBN 978-989-9037-69-4 

мом 

A CULTURA MILITAR NA EDUCA¢ìO PđBLICA DE SANTA 
CATARINA NOS PRIMEIROS ANOS DA REPđBICA 

 
PETERSON DO LIVRAMENTO 

Universidade do Sul de Santa Catarina 
 
Resumo 
O presente resumo objetiva discutir elementos da cultura militar presentes no Regimento Interno 
dos Grupos Escolares de Santa Catarina de 1911 e 1914, documentos esses respons§veis pela cria«o 
e instala«o dessas institui»es de ensino logo ap·s o advento da Rep¼blica no Brasil, em 1889. Os 
regimentos em quest«o trazem terminologias pr·prias e muito instigantes acerca da rotina escolar, de 
suas pr§ticas e valores, voltados para um universo genuinamente militar, sendo poss²vel perceber 
express»es como ògarbo militaró, òbatalh»es de alunosó e, ainda, um sistema organizado de 
premia»es e puni»es escolares, t²picos dos sistemas de ensino de col®gios militares. Al®m da an§lise 
e reflex«o acerca dos Regimentos Internos, elementos de apoio ser«o buscados para a discuss«o no 
acervo hist·rico do antigo Grupo Escolar Jer¹nimo Coelho, situado na cidade de Laguna, fundado 
em 1912, com base em minuciosa pesquisa documental que se encontra em andamento para a 
constru«o de tese de doutoramento, considerando a exist°ncia de centenas de documentos raros e 
de inestim§vel valor hist·rico e cultural, como atas escolares, fotografias, relic§rios, dentre outros. 
Espera-se, assim, descrever elementos que evidenciem a presena de uma cultura militar a partir da 
an§lise dos documentos oficiais que disciplinam a organiza«o, rotina e funcionamento dos Grupos 
Escolares em geral, como, tamb®m, no acervo de documentos hist·ricos que oportunizam o contato 
direto com fontes prim§rias de investiga«o.
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EDUCA¢ìO HISTĎRICA E MUSEUS: O PENSAMENTO 
HISTĎRICO DOS ESTUDANTES PORTUGUESES NUMA 
ESTREITA RELA¢ìO COM AS FONTES HISTĎRICAS 

 
FILIPE OLIVEIRA 

Universidade do Minho 
 
Resumo 
O contacto de jovens com as variadas manifesta»es do Patrim·nio da sua localidade surge como 
um potencial motor de aprendizagens significativas. Neste sentido, o presente estudo de investiga«o 
qualitativa inspirado na abordagem da Grounded Theory, tem como principal objetivo compreender 
como 25 estudantes do ensino secund§rio, com idades entre os 15 e os 16 anos, utilizam as Fontes 
Hist·ricas em linha com o trabalho do historiador. Sob este enquadramento, o roteiro de a«o 
educativa visou analisar a rela«o entre o Patrim·nio e a Educa«o Hist·rica, e os seus reflexos na 
compreens«o/valoriza«o desse patrim·nio, entendido como suporte de Identidade. 
Simultaneamente, prendeu-se com a articula«o entre Evid°ncia e Consci°ncia Hist·rica, no que 
respeita ¨s ideias dos estudantes, com especial aten«o para o uso de Fontes Patrimoniais no ensino 
e aprendizagem de Hist·ria, dada a sua rela«o com o processo de constru«o de significado acerca 
do passado. Analisadas as narrativas (re) constru²das com base na Evid°ncia Hist·rica, parece poder-
se afirmar que as ideias de signific©ncia Hist·rica s«o constru»es sociais e culturais transmitidas pela 
escola, fam²lia, media, museus e demais Patrim·nio Hist·rico aos membros da sociedade, 
apresentando a cada um uma vers«o do passado que lhes permite a constru«o de imagens sobre esse 
mesmo passado. Os estudantes constru²ram a sua interpreta«o sobre as Fontes Hist·ricas, 
relacionando-as com a sua aprendizagem no momento e os conhecimentos adquiridos ao longo do 
tempo, mas tamb®m seria desej§vel que eles formulassem quest»es e hip·teses investigativas acerca 
do passado das v§rias obras.
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HISTĎRIA ORAL NA EDUCA¢ìO MATO-GROSSENSE: 
MEMĎRIA DE EDUCADORES (1920-1950) 

 
CRISTIANO COSTA PEREIRA 

ELIZABETH FIGUEIREDO DE Sć 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 

 
Resumo 
RESUMO: A presente comunica«o visa apresentar o projeto "Hist·ria Oral na Educa«o Mato-
Grossense ð 1920 ð 1950ó, compartilhar resultados e listar as possibilidades de pesquisa decorrentes. 
O projeto foi desenvolvido no ©mbito do Grupo de Pesquisa de Hist·ria da Educa«o e Mem·ria 
(GEM), ligado ¨ Universidade Federal de Mato Grosso-BR (UFMT), que h§ tr°s d®cadas (1993-2023) 
concentra seus esforos na investiga«o da Hist·ria da Educa«o em Mato Grosso, com °nfase na 
Instru«o P¼blica. Nessa trajet·ria, os pesquisadores encontraram limita»es nos documentos oficiais 
que ofereciam dados normativos, mas n«o revelavam o cotidiano da escola. A fim de superar essa 
lacuna o Grupo coletou, por meio do projeto, 29 testemunhos orais de educadores de Mato Grosso, 
nascidos entre 1898 e 1939, que trabalharam em institui»es p¼blicas de ensino. Para tal, baseado no 
referencial te·rico da Hist·ria Oral, os pesquisadores Ant¹nio Torres Montenegro e Verena Alberti, 
o GEM desenvolveu uma metodologia espec²fica para a hist·ria oral, incluindo dossi°s individuais, 
roteiros de entrevistas, entrevistas com pouca interfer°ncia do entrevistador e transcri«o dos 
depoimentos. O resultado foi a constru«o de um banco de dados com a mem·ria dos educadores 
de Mato Grosso, dispon²vel para os pesquisadores que estudam a escola p¼blica no estado sob 
diferentes ·ticas.
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A S£RIE òSEX EDUCATIONó COM UMA INDICADORA DE 
POSSIBILIDADES DE DESENVOLVER TRABALHOS EM 

EDUCA¢ìO SEXUAL EMANCIPATĎRIA 
 

EDIANE DA SILVA 
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) 

 
Resumo 
Pesquisa de doutorado em andamento visa analisar as contribui»es das tem§ticas problematizadas 
na s®rie òSex Educationó para a elabora«o de forma«o continuada docente sobre Educa«o Sexual 
Emancipat·ria. Trata-se de pesquisa explorat·ria baseada na an§lise de conte¼do em Trivi¶os (2012), 
Bardin (2014) e Moraes (2003). Ser«o analisadas as quatro temporadas da s®rie com recorte em quatro 
grandes tem§ticas: Corpo e suas implica»es; Rela«o sexual; Rela«o afetiva; Rela«o fam²lia ð escola. 
Justifica-se pelos temas pol°micos, como: aborto, gravidez, abuso sexual, sexting, m®todos 
preservativos, infec»es sexualmente transmiss²veis, curr²culo de Educa«o Sexual, rela«o sexual na 
meia, homofobia, viol°ncia dom®stica. Destaca-se que ²ndices de gravidez, infec»es sexualmente 
transmiss²veis e viol°ncia se agravou nos ¼ltimos anos e na pandemia, 69,3 mil den¼ncias e 397 mil 
viola»es de direitos humanos de crianas e adolescentes (BRASIL, 2023). Brasil ocupa o ranking de 
assassinatos ¨ comunidade LGBTQI+ (ANTRA, 2022). Registra-se, portanto, a possibilidade de 
desenvolver trabalhos em Educa«o Sexual Emancipat·ria bem como, contribui»es did§ticas na 
forma«o continuada de professores. Almeja-se fortalecer a atua«o docente, possibilitando aliar a 
educa«o ao cinema e assim promover a reflex«o e o di§logo cr²tico dedicados as igualdades, respeito, 
dignidade e a garantia dos direitos sexuais entendidos como direitos humanos fundamentais e 
universais.
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ARENA ESCOLAR E CORPOS LGBTQIA+: GIRO DECOLONIAL 
COMO POTĆNCIA DA PESQUISA ACADĆMICA 

 
RAFAEL LESSES DA SILVA 

JOACIR MARQUES DA COSTA 
ELIZIANE TAINć LUNARDI RIBEIRO 

LEONARDO DOS SANTOS SILVA 
MARCIENE DA SILVA VIEIRA 

SIRLETE MARIA BITENCURT FRIGHETO 
ANDREI RODRIGUES LOPES 
Universidade Federal de Santa Maria 

 
Resumo 
O rabiscar desta escrita n«o tem a pretens«o pela demarca«o e defini«o de uma ¼nica verdade, mas 
na viabilidade de suspens«o de discursos que atravessam e tensionam quest»es de g°nero e de 
sexualidade na arena escolar. Sabe-se que as maquinarias discursivas heterocisnormativas sustentam 
a manuten«o de uma no«o bin§ria masculino/feminino e homem/mulher, sendo que aquilo que 
foge ¨ ònormalidadeó objeto alvo a ser violentado e marginalizado. Estas no»es respaldadas pela 
verdade da binariedade reduzem e limitam as experi°ncias de corpos dissidentes, corpos que escoam 
do eco de moralismos do cotidiano social, cultural e pol²tico. Neste sentido, busca-se, por um giro 
decolonial, instrumentalizar o arcabouo dos estudos de g°nero/sexualidade com ferramentas 
anal²ticas que possam potencializar o olhar-sentir a pesquisa acad°mica com corpos LGBTQIA+. 
No transcorrer hist·rico, corpos LGBTQIA+ t°m sido provocados ao alijamento de suas exist°ncias, 
seja pela viol°ncia cist°mica de diferentes ordens ou pela narrativa de perpetua«o de auto-ajuste a 
padr»es, normas e condutas. O giro decolonial n«o usurpa um territ·rio de saber-poder, mas faz com 
que este territ·rio torne-se contestado e beligerante. Assim, a pesquisa acad°mica ramifica-se ao 
transbordamento e borramentos de vias e fendas na arena escolar, na tentativa de arrefecer viol°ncias 
e desigualdades de g°nero/sexualidade.
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CORPO E CORPOREIDADE: PROVOCA¢íES HĊBRIDAS ENTRE 
A FENOMENOLOGIA E A PERSPECTIVA QUEER PARA A 

EDUCA¢ìO FĊSICA 
 

SAMUEL OLIVEIRA SANTOS 
VAGNER MATIAS DO PRADO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLąNDIA - UFU 
 
Resumo 
Este estudo, com car§ter ensa²stico, aborda o conceito de corporeidade/subjetividade e seus efeitos 
epistemol·gicos para a compreens«o de algumas rela»es dos sujeitos com seus corpos. Objetiva-se 
problematizar, a luz do referencial fenomenol·gico, a representa«o de òcorpo perfeitoó, circunscrita 
nas din©micas de g°nero e de sexualidade, produzidas na contemporaneidade. Aponta-se para a 
pot°ncia da corporeidade/subjetividade como proposta epist°mica para superar a aus°ncia do desejo 
e do exerc²cio de òtornar-seó um outro, desestabilizando os regimes normativos que nos constituem 
como sujeitos de sexo-g°nero-sexualidade, descolados da pot°ncia desejante de viver uma 
corporeidade in®dita, n¹made, queer. Provoca-se um exerc²cio de transcend°ncia de representa»es 
naturalizadas sobre os corpos que, ainda, se faz presente em diferentes discursos da que intenciona 
limitar o corpo aos seus aspectos biofisiol·gicos. Argumenta-se que essa §rea de produ«o de 
conhecimento e interven«o social pode converter-se em uma ferramenta estrat®gica para ampliar 
pot°ncias de vida que leve em considera«o as m¼ltiplas determina»es que nos produzem como 
humanos. Para isso, os profissionais de educa«o f²sica devem buscar estrat®gias criativas e parcerias 
interdisciplinares para promover uma educa«o f²sica mais abrangente. Insinua-se que a 
corporeidade/subjetividade desestabiliza pensar os corpos via regimes reguladores dos g°neros e 
sexualidades, tornando porosos alguns efeitos de verdade sobre com vistas a busca de uma vida 
saud§vel, significativa, in®dita e bela.
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DECOLONIZANDO SABERES: CONCEP¢íES DE 
ESTUDANTES DO ENSINO M£DIO ACERCA DE 

MASCULINIDADES 
 

EDUARDO DOS SANTOS HENRIQUE 
LUCIANO DAUDT DA ROCHA 

GABRIELA DA SILVA 
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) 

 
Resumo 
O estudo tem como objetivo explorar as concep»es de masculinidade presentes nas intera»es em 
sala de aula, originadas a partir de pr§ticas pedag·gicas. Especificamente, busca-se compreender 
como os estudantes percebem a masculinidade hegem¹nica, que se desenvolveu sociocultural e 
historicamente como um padr«o que perpetua uma cultura de viol°ncia e opress«o, n«o apenas em 
rela«o ¨s mulheres, mas tamb®m em rela«o a outros homens que n«o se encaixam nele. A pesquisa 
enfoca a masculinidade hegem¹nica na escola para entender como as normas e padr»es associados a 
diferentes masculinidades afetam as experi°ncias dos estudantes. Foram conduzidas cinco pr§ticas 
pedag·gicas dedicadas a discuss»es sobre g°nero e sexualidade humana durante as aulas de l²ngua 
portuguesa da trilha de aprofundamento "Sa¼de, juventude e cuidado de si e do outro" com turmas 
de 2Û s®rie do Ensino M®dio em uma escola p¼blica estadual em Tubar«o, SC. A an§lise dos dados 
coletados envolveu investiga«o tem§tica e o uso do pensamento cr²tico decolonial como base te·rica. 
Os resultados n«o apenas revelaram as pr§ticas socioculturais e pedag·gicas que (re)produzem as 
normas de masculinidade em contextos educacionais, mas tamb®m identificaram movimentos contra-
hegem¹nicos que desafiam essas conven»es, oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre como 
as masculinidades s«o vivenciadas e performadas pelos estudantes.
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DIćLOGOS SOBRE GĆNERO E SEXUALIDADE NOS ESPA¢OS 
EDUCATIVOS 

 
ELIANE ROSE MAIO 

MćRCIO DE OLIVEIRA 
REGINALDO PEIXOTO 

Universidade Estadual de Maring§ (UEM) 
 
Resumo 
As discuss»es relacionadas a g°nero e sexualidades devem ser frequentes nas pr§ticas escolares, 
sobretudo, pelo fato dessa institui«o contribuir na forma«o de seus/suas alunos/as por um longo 
per²odo de tempo. O presente texto tem como objetivo geral dialogar sobre a atua«o com os temas 
sobre g°nero e sexualidades nos espaos escolares. Utilizamos de pesquisas bibliogr§ficas e 
documentais, de car§ter explorat·rio e qualitativo. £ poss²vel concluir que h§, ainda, um p©nico moral 
que se perpetua nas escolas, para se trabalhar com estas tem§ticas, apesar de ter materiais cient²ficos, 
suficientes, para atuar nas institui»es. A constru«o de uma escola capaz de prezar pelas diferenas 
por meio da rela«o dial·gica, com base no respeito e no reconhecimento das m¼ltiplas formas que 
se constituem as pessoas, est§ intrinsecamente ligada ao aprendizado e ao efetivo exerc²cio da 
democracia. Na medida em que o reconhecimento das diferenas pessoais como a promo«o do bem-
estar de todos/as, o n«o preconceito sobre raa, orienta«o sexual, idade, defici°ncias ou quaisquer 
outras formas de discrimina»es, s«o debatidos no campo da Educa«o, mais pr·ximos/as estaremos 
de uma viv°ncia acolhedora e democr§tica. O papel da escola deve ser diariamente fundamentado 
nas experi°ncias humanas, portanto, cient²fico, social e menos excludente, com a efetiva atua«o de 
pessoas comprometidas com as quest»es sobre g°nero e sexualidades.
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INTERSECCIONALIDADES, FORMA¢ìO EDUCACIONAL E 
MULHERES NO INĊCIO DO S£CULO XX, ATRAV£S DO 

ROMANCE EPISTOLAR CORREIO DA RO¢A DE JđLIA LOPES 
DO ALMEIDA 

 
EURIDICE HESPANHOL MACEDO PESSOA 
Universidade Estado do Rio de Janeiro - UERJ 

 
Resumo 
O romance òCorreio da Roaó foi publicado em 1913, pela editora Francisco Alves. A carreira de 
J¼lia Lopes de Almeida, naquele momento, j§ estava consolidada, a autora j§ era reconhecida pela 
cr²tica liter§ria da ®poca e pelo p¼blico leitor que j§ havia conquistado. Certamente j§ era uma 
Profissional das letras. No entanto, apesar do sucesso que alcanou em sua ®poca, J¼lia Lopes, como 
tantas outras escritoras brasileiras, n«o tem sua obra valorizada pela historiografia da Literatura 
brasileira, n«o ® reconhecida pelo c©none nacional. A narrativa ® tecida em torno do binarismo campo 
e cidade. A metodologia utilizada ® o paradigma indici§rio de Ginsburg. Para tanto, a literatura foi 
objeto de pesquisa para evidenciar quest»es de g°nero, classe, raa e forma«o educacional, 
demonstrados na escrita realista/naturalista da autora. £ pretens«o deste estudo colaborar para a 
visibilidade da escrita feminina de in²cios do s®culo XX e para a hist·ria da educa«o e das mulheres 
relacionada ao conceito de interseccionalidade. Trata-se de um romance epistolar com 58 cap²tulos, 
s«o cartas trocadas por Fernanda, uma senhora da cidade, Maria e suas filhas, residentes numa 
fazenda.
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POR UMA CARTOGRAFIA DE INTELECTUAIS PRETAS: 
AMEFRICANIDADE E QUILOMBISMO 

 
ALINE DI GIUSEPPE 

CLAUDIA MADRUGA CUNHA 
Universidade Federal do Paran§ (UFPR) 

 
Resumo 
Neste estudo temos por objetivo investigar como mulheres pretas, em suas escritas performam uma 
epistemologia do combate, que atua como m§quinas de guerra (DELEUZE; GUATTARI, 1997). 
Partindo da filosofia deleuzo-guattariana e do conceito de m§quina de guerra n¹made, que, em linhas 
gerais, significa o processo em que a forma-Estado e sua estrutura centralizada, s«o constantemente 
desmantelada no seu interior pela a«o de grupo minorit§rios, no caso o grupo das intelectuais negras 
no Brasil, quando ameaam O Estado apresentando outros modelos de rela»es de poder e de 
descentraliza«o de saberes, na constru«o de perspectivas identit§rias. A investiga«o recorre uma 
an§lise cartogr§fica, para fins de localizar as produ»es conceituais de duas intelectuais negras 
brasileiras, mais especificamente, L®lia Gonzalez (1998) com o conceito de òAmefricanidadeó, trata 
do Brasil a partir de uma categoria pol²tica, cultural e epistemol·gica que se refere ¨s experi°ncias 
afro diasp·ricas e/ou amer²ndias; Beatriz Nascimento (2021) com òQuilombismoó, pensa o 
quilombo como um espao alternativo de resist°ncia, organiza«o social e democracia. Ponderamos 
que os conceitos vindos destas intelectuais, podem estar servindo para potencializar uma cartografia 
feminista e preta, algo como um impulso ou abertura de percursos, um convite a que outras mulheres 
na mesma condi«o se percebem capazes de enfrentar pelo estudo os marcadores sociais, alguns 
invisibilizados pela intelectualidade brasileira.
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PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM CATARINENSE: A 
PARTICIPA¢ìO FEMININA NAS EDI¢íES 2014 A 2022 

 
LUCIANO DAUDT DA ROCHA 

BRUNA CROCETTA 
Univesidade do Sul de Santa Catarina 

 
Resumo 
Comunicamos resultados parciais da pesquisa Parlamento Jovem Catarinense (PJC): letramento 
pol²tico e educa«o para a democracia em Santa Catarina. O objetivo ® analisar os impactos do PJC 
no letramento pol²tico da juventude catarinense e na forma«o de novas lideranas. Os resultados 
s«o da pesquisa explorat·ria feita sobre as ¼ltimas 13 edi»es (2014-2022) do PJC. Constatamos que 
a participa«o feminina ® significativa na composi«o das legislaturas jovens. Sobre o hist·rico das 
elei»es para a presid°ncia do PJC, observou-se que as meninas venceram em 9 das 13 edi»es. Os 
dados sobre a participa«o de meninas s«o bastante positivos quando pensamos na igualdade de 
g°nero como pressuposto de uma sociedade plenamente democr§tica. Estes dados est«o sendo 
problematizados em compara«o com a participa«o feminina entre os membros adultos da 
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Na legislatura 2011-15, as mulheres ocuparam 
apenas 4 dos 40 assentos. Entre 2015-19, 4 assentos. Entre 2019-23, 5 assentos. Na atual legislatura 
(2023-27), 3 assentos. Nenhuma mulher ocupou a presid°ncia da casa. Os resultados apontam para 
duas quest»es que precisam ser aprofundadas em pesquisas futuras: est§ a participa«o feminina na 
pol²tica catarinense a crescer? Ou, apesar de atuarem como lideranas em suas escolas e serem 
escolhidas por seus pares para represent§-los, os engendramentos da pol²tica oficial e o machismo 
estrutural obstaculizam o percurso pol²tico destas meninas?



 

 

 

 
Actas Completas e Resumos da 9Û Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Cient²fica:  

Educa«o, Cultura e Institui»es 
Thiago S. Reis & Maria Ferreira (orgs.)  

Editora Cravo | Porto | Portugal | 2024 | ISBN 978-989-9037-69-4 

мпн 

SEXUALIZA¢ìO PRECOCE E VIOLĆNCIA DE GĆNERO EM 
MULHERES DAS REGIíES CENTRO-SUL FLUMINENSE E SUL 

FLUMINENSE 
 

LAURA SOBREIRA OLIVA 
IARA DE OLIVEIRA GOMES FURUSAWA 

Universidade Est§cio de S§ 
 
Resumo 
O conceito e as discuss»es acerca do termo òsexualiza«o precoceó s«o recentes, e entende-se como 
forma de erotizar corpos infantis, dentre esses, o feminino entra em destaque. Saber identificar 
abusos, viol°ncias, objetifica»es e erotiza»es ® imprescind²vel para que as v²timas (ou n«o-v²timas) 
possam recorrer aos meios legais de queixa, assim, esse trabalho tem como objetivo explicitar mais 
uma modalidade de viol°ncia ainda pouco destacada ð a sexualiza«o precoce -, al®m de exibir seu 
cen§rio nas regi»es Centro-Sul Fluminense e Sul Fluminense. Para essa produ«o foram utilizadas 
literaturas que trazem discuss»es e pesquisas relacionadas ¨s viol°ncias sexuais de modo geral, assim 
como investiga»es acerca da erotiza«o precoce e viol°ncia de g°nero. Para complementar esse 
estudo, foi realizada uma pesquisa com 1.012 mulheres e meninas dessas regi»es onde um 
question§rio de 13 t·picos foi enviado digitalmente e fechado ap·s um m°s, seus questionamentos 
para essas meninas e mulheres foram relacionados a: local que residem, idade, orienta«o sexual e 
especificidades sobre viol°ncia de g°nero, ao final do question§rio essas mulheres puderam 
compartilhar relatos de experi°ncias relacionados ao tema onde foram colhidos 312 relatos escritos. 
Constatou-se que essa problem§tica quando vivenciada na inf©ncia pode estar infimamente 
relacionada ¨s dificuldades de iniciar e/ou estabelecer relacionamentos interpessoais futuramente 
afetando diretamente a sa¼de mental dessas mulheres.
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Resumo 
Este trabalho tem como proposta apresentar as a»es iniciais de um projeto de ensino, realizado em 
parceria com a Secretaria da Mulher do munic²pio de Santana do Maranh«o/MA, cujo objetivo ® 
promover oficinas sobre viol°ncia de dom®stica e de g°nero nas escolas p¼blicas municipais e 
estaduais da cidade, ampliando o escopo de conhecimento das adolescentes e jovens sobre 
relacionamentos abusivos e outras formas de viol°ncia. A cidade de Santana, com dificuldade de 
acesso a uma rede de servios de apoio ¨ mulher v²tima de viol°ncia de g°nero ð como a inexist°ncia 
de uma Delegacia da Mulher (DEAM) e de uma Defensoria P¼blica ð torna vulner§veis mulheres 
que vivenciam essa realidade em seus cotidianos, contribuindo para a subnotifica«o dos casos. 
Assim, tendo em vista esse contexto, a Secretaria da Mulher, em parceria com a Universidade Federal 
do Maranh«o, vem realizando campanhas e a»es desde agosto de 2022. Desse di§logo pr·ximo entre 
a universidade, surgiu a ideia de propor um projeto de ensino nas escolas, com objetivo de combater 
esse tipo de viol°ncia e difundir os direitos das mulheres pela educa«o, al®m de capacitar professores 
para lidarem com quest»es de g°nero e sexualidade de forma sens²vel e respeitosa, por meio da 
conscientiza«o e educa«o das estudantes e dos estudantes a partir de palestras, filmes, discuss»es 
em sala de aula e atos p¼blicos. As oficinas visam criar um ambiente educacional inclusivo, pautado 
pela igualdade de g°nero, respeitando os direitos das mulheres, combatendo toda e qualquer forma 
de viol°ncia, baseada em uma educa«o como pr§tica da liberdade.
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Resumo 
Analisa-se neste estudo as contribui»es da Base Nacional Comum Curricular do Brasil para 
Educa«o infantil e Ensino m®dio ¨ meta 4.7 no item sobre cultura de paz. A pesquisa questionou se 
h§ elementos para educadores constru²rem curr²culos e pr§ticas que promovam nos estudantes 
habilidades, valores e atitudes pac²ficas base para uma cultura de paz e n«o viol°ncia. Na primeira 
etapa analisou-se propostas pr§ticas para aplica«o docente mediante pesquisa documental na BNCC 
nas etapas indicadas, a partir do termo de an§lise cultura de paz a fim de mapear o documento e 
decodificar as mensagens contidas. Na segunda, a partir da ideia de aprendizagem criativa, investigou-
se planos de aula dispon²veis nas plataformas Nova Escola e Plataforma MEC Red. A an§lise de 
conte¼do dos dados indicou que apesar de cultura de paz n«o ser expl²cita no documento, h§ 
indica»es que direcionem curr²culos promotores de uma sociedade justa, democr§tica e inclusiva e 
formem a dimens«o ®tica e moral. O que merece maior articula«o dos valores, atitudes e habilidades 
sugeridos ¨ cultura de paz, principalmente no ensino m®dio, fase de maturidade do estudante. Isso 
tamb®m implica a pouca oferta de planos de ensino nas plataformas a fim de instigar docentes em 
propor o desenvolvimento de estudos sobre os direitos humanos e ®tica. A import©ncia do estudo se 
constituiu por apresentar um campo aberto para novas propostas de pr§ticas pedag·gicas sobre para 
fomentar a cultura de paz.




