
RESSIGNIFICAC AO DA IDENTIDADE DO PROFESSOR NA FORMAC AO 
DOCENTE 

    
 

Teixeira, Christiane Burkert* 
Universidade Tuiuti do Parana 

 
 

RESUMO 
 

 

Este estudo tem como objetivo refletir sobre a ressignificac ao da identidade do 
professor na formac ao docente. Definimos, ao longo do trabalho, o que e a 
identidade do professor. Quais sao os passos para a construc ao dessa 
identidade. Diferenciamos identidade de perfil, conceitos que podem ser 
confundidos. Posteriormente, discutimos como a identidade do professor e 
construıda e reconstruıda, e, portanto, ressignificada, na formac ao docente. A 
preocupac ao atual da formac ao docente estó centrada nos saberes docentes, 
nas próticas pedago gicas e, preponderantemente, na reflexao sobre estas 
próticas, o que permite que o professor esteja sempre se questionando, 
refletindo e reformulando suas experiˆ ncias e saberes. A partir da relativizac ao 
e mobilizac ao dos saberes, do questionamento constante sobre e na prótica 
docente, surge a construc ao e reconstruc ao da identidade do professor. Esse 
processo ressignifica a identidade docente. A forma c ao de professores deve 
possibilitar ao professor um pensamento aut“nomo, numa perspectiva crıtico-
reflexiva que promova o desenvolvimento profissional, o pessoal e o 
organizacional. Tornando-o capaz de promover o auto-desenvolvimento 
reflexivo. O professor que queremos formar e um profissional com capacidade 
de reconstruir e ressignificar constantemente sua identidade profissional 
atraves da relativizac ao dos seus saberes, do questionamento e ref lexao 
constante sobre sua prótica, num processo de contınuo de formac ao. 
Concluımos que a reconstruc ao constante da identidade do professor faz parte 
do processo de ressignificac ao de sua identidade profissional/pessoal.  
 

 

Palavras-chaves: Formac ao de Professores; Identidade do Professor; Perfil 
Profissional. 
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Este trabalho aborda a formac ao da identidade do professor na 

formac ao docente. Para tanto, trazemos teo ricos como Maurice Tardif (2002), 

Selma Garrido Pimenta (1999), Ant“nio No voa (1997), Celia Maria Fernandes 

Nunes (2001) para refletir sobre a identidade do professor e entender que 

professor estamos formando e que professor queremos formar. 

A identidade do professor, conforme Pimenta (1999, p. 19), e construıda 

a partir dos significados sociais da profissao, da reafirmac ao das próticas. Nas 

palavras da autora: 

 
õA identidade e construıda a partir da significac ao social da profissao; da 
revisao constante dos significados sociais da profissao; da revisao das 
tradic àes. Mas, tambem da reafirmac ao das próticas consagradas 
culturalmente e que permanecem significativas. Próticas que resistem a 
inovac àes porque prenhes de saberes vólidos `s necessidades da realidade. 
Do confronto entre as teorias e as próticas, da anólise sistemótica das próticas 
` luz das teorias existentes, da construc ao de novas teoriasÉ (PIMENTA, 1999, 
p.19).  
 

Desta forma, podemos afirmar que a identidade profissional desenvolve-

se e adapta-se ao contexto so cio-polıtico-histo rico em que estó inserido o 

professor. Enquanto, o perfil profissional, muitas vezes confundido com 

identidade profissional, desenvolve-se durante a formac ao acadˆ mica, neste 

caso, a formac ao docente. Estó relacionado as competˆ ncias e habilidades que 

o profissional apreende durante a forma c ao. O perfil profissional nao muda de 

acordo com o meio onde o profissional estó inserido. Enquanto, a identidade 

profissional adapta-se ao contexto so cio-polıtico-histo rico.  

A construc ao da identidade do professor, de acordo com Pimenta citada 

por Nunes (2001, p. 34), passa, necessariamente, pela mobiliza c ao dos 
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saberes da experiˆ ncia (PIMENTA, apud NUNES, 2001, p. 34), constituıdos 

pela prótica docente, cada vez mais valorizada na formac ao do professor.  

Fiorentini citado por Nunes (2001), considera que a prótica pedago gica 

reflexiva e investigativa deve caracterizar os saberes docentes (FIORENTINI 

apud NUNES, 2001, p. 35). Desta forma, entendemos que nao basta uma 

formac ao docente baseada na prótica e na experiˆ ncia meramente reprodutora 

de tecnicas. Urge uma formac ao docente baseada na prótica docente reflexiva 

e investigativa almejando uma reformula c ao constante da identidade do 

professor, dos seus saberes. E  imprescindıvel que o professor relativize seus 

saberes em busca de uma nova õverdadeÉ, entendendo-a como relativa, 

portanto, reconsiderando-a, analisando-a e refletindo-a constantemente, numa 

busca incessante da ressignificac ao dos saberes, e, por conseguinte, da 

identidade do professor.   

Segundo Pimenta: 

  
õDada a natureza do trabalho docente, que e ensinar como contribuic ao ao 
processo de humanizac ao dos alunos historicamente situados, espera-se da 
licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes 
e valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus 
saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino 
como prótica social lhes coloca no cotidiano. Espera-se, pois, que mobilize os 
conhecimentos da teoria da educac ao e da didótica necessórios para a 
compreensao do ensino como realidade social, e que desenvolva neles a 
capacidade de investigar a pro pria atividade para, a partir dela, constituırem e 
transformarem os seus saberes-fazeres docentes, num processo contınuo de 
construc ao de suas identidades como professoresÉ (1999, p. 18).    

 

Este processo contınuo de construc ao e reconstruc ao da identidade do 

professor, advˆ m da relativizac ao do saber, que gera constante reflexao das 

experiˆ ncias e próticas cotidianas do professor.    

De acordo com Pimenta (1999, p. 19), o sistema de ensino tem crescido 

de forma quantitativa, o que ocasiona uma forma c ao nao qualitativa, que nao 

supre as exigˆ ncias sociais e do mercado. Frente a esta situac ao, necessita-se 

de uma reformulac ao da identidade do professor.   

Para tanto, Nunes (2001, p. 30), considera a forma c ao docente como um 

processo de auto-formac ao, como uma tendˆ ncia reflexiva sobre a prótica 

docente. Este processo estó associado a indissociabilidade da identidade 
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profissional e pessoal do professor. Pimenta (1999, p. 29), bem como Nunes 

(2001), considera a formac ao docente como auto-formac ao haja vista os 

professores reelaborem os saberes iniciais em confronto com as experi ˆ ncias 

próticas cotidianas. A autora complementa considerando que a partir do 

processo de troca de experiˆ ncias e próticas os saberes dos professores 

constituem-se como practicum, que vem a ser a reflexao na e sobre a prótica. 

Esta reflexao constante gera uma reconstruc ao contınua da identidade do 

professor, ressignificando-a. 

Segundo Pimenta (1999, p. 19-25), existem passos para construc ao da 

identidade do professor: 

a) O primeiro, abordado anteriormente, corresponde a significa c ao social 

da profissao, a reafirmac ao da prótica, a revisao das tradic àes.  

b) O segundo passo na construc ao da identidade do professor relaciona-

se com a discussao da questao do conhecimento. O conhecimento 

subdivide-se em trˆ s estógios: b1) o primeiro e o da informac ao; b2) o 

segundo da anólise, classificac ao e contextualizac ao da informac ao; b3) 

o terceiro refere-se a inteligˆ ncia, sabedoria e consciˆ ncia.  

c) O terceiro passo na construc ao da identidade do professor vem a ser 

conhecer as realidades escolares, com o olhar de um futuro professor, 

nao mais como aluno. 

Os saberes docentes vem sendo cada vez mais valorizados na 

formac ao de professores. Nunes (2001), considera que, durante a decada de 

sessenta, valorizava-se o conhecimento especıfico do professor em relac ao a 

disciplina que ministrava. Na decada de setenta, esta concepc ao foi absorvida 

pela valorizac ao dos saberes didótico-metodolo gicos. A partir da decada de 

oitenta, surge a preocupac ao e valorizac ao da prótica pedago gica (NUNES, 

2001, p. 29).  

De acordo com Tardif (2002, p. 112), a forma c ao docente esta voltada 

para a prótica a partir dos estudos desenvolvidos nos Estados Unidos na 

decada de oitenta, onde a sala de aula torna-se importante objeto de 

investigac ao. A partir de entao a prótica docente passa a ser valorizada e 

investigada. No Brasil, esses estudos iniciaram na decada de noventa.  
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Tardif (2002, p. 114), considera que, inicialmente, a reforma educacional 

preocupava-se com a organizac ao curricular. Enquanto, atualmente, preconiza-

se os saberes docentes, a formac ao docente. Entendendo-se que esta e a 

melhor maneira de formar professores, a partir da anólise da prótica do outro. 

Sendo capaz de desenvolver no futuro professor capacidade cr ıtico-reflexiva 

para interagir com o conhecimento, gerar novos saberes, e com isso, 

reconstruir a identidade do professor. A formac ao docente preocupa-se, cada 

vez mais, com a formac ao de uma nova identidade docente baseada em 

princıpios eticos, investigativos, crıticos e reflexivos. 

Segundo Pimenta (1999, p. 28-29), a formac ao de professores vem se 

opondo a racionalidade tecnica ate entao vigente. Considera-se, cada vez 

mais, o professor como um intelectual em processo cont ınuo de formac ao. 

Esse processo contınuo de formac ao desencadeia uma constante reflexao 

sobre suas próticas e experiˆ ncias cotidianas, o que ressignifica os saberes 

docentes e, consequentemente, a identidade do professor.   

Em oposic ao a racionalidade tecnica que considera o professor como 

aplicador de tecnica, SchÖ n citado por Pimenta (1999), contempla um triplo 

movimento: a) da reflexao na ac ao; b) da reflexao sobre a ac ao; c) da reflexao 

sobre a reflexao na ac ao. Desta forma, o professor e considerado um 

profissional relativamente aut“nomo (SCHON, apud PIMENTA, 1999, p. 29) e 

reflexivo.  

Partindo dessa premissa, No voa citado por Pimenta (1999), considera 

que a formac ao dos professores deve fornecer um pensamento aut“nomo, 

numa perspectiva crıtico-reflexiva (NÃ VOA, apud PIMENTA, 1999, p. 29). 

Segundo o autor, a formac ao docente possibilita: a) o desenvolvimento 

pessoal; b) o profissional; c) o organizacional.  

O desenvolvimento pessoal significa produzir a vida do professor. O 

autor considera que a formac ao docente deve estimular uma perspectiva 

crıtico-reflexiva, que viabilize a auto-formac ao participada e o pensamento 

aut“nomo do professor. A formac ao e considerada um investimento pessoal 

que visa construir uma identidade pessoal e profissional. Enquanto, o 

desenvolvimento profissional, de acordo com o autor, significa produzir a 
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profissao docente, estimulando o desenvolvimento aut“nomo e contextualizado 

pois, profissionais competentes tem capacidade de auto -desenvolvimento 

reflexivo. O que viabiliza a reconstruc ao constante e permanente da identidade 

do professor. O desenvolvimento organizacional, segundo o autor, refere-se a 

produc ao da escola de modo que a formac ao de professores conceba a escola 

como um ambiente educativo, associando o trabalho, propriamente dito, a 

formac ao do professor, simultaneamente, no cotidiano escolar. Entendendo 

que a formac ao e indissocióvel tanto dos projetos profissionais quanto dos 

organizacionais (NÃVOA, 1997, p. 25-31).     

Para Nias citado por No voa (1997) õo professor e a pessoa. E uma parte 

importante da pessoa e o professor õ (NIAS, apud NÃ VOA, 1997, p. 25).  

Para SchÖ n e Alarcao citados por Pimenta (1999) a articulac ao entre 

pesquisa e polıtica de formac ao e as novas tendˆ ncias investigativas sobre 

formac ao de professores valorizam o que denomina o professor reflexivo 

(SCHON e ALARCAO, apud PIMENTA, 1999, p. 28). O professor reflexivo 

relativiza seus saberes, questionando-os sempre. Encontra-se numa busca 

constante de reformulac ao dos saberes atraves da reflexao sobre e na prótica, 

o que aprimora a prótica docente e ressignifica a identidade do professor. 

De acordo com No voa: 

 
 õa formac ao nao se constro i por acumulac ao (de cursos, de conhecimentos ou 
de tecnicas) mas, sim atraves de um trabalho de reflexividade crıtica sobre as 
próticas de (re)construc ao permanente de uma identidade pessoal. Por isso e 
tao importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experie ncia슏 
(1997, p. 25).  
 

A reflexividade crıtica sobre as próticas e as experiˆ ncias cotidianas 

viabiliza a constante reformulac ao da identidade do professor, como 

profissional e como indivıduo. Entretanto, Cole e Walker citados por No voa 

(1997), consideram que e preciso um tempo para acomodar as mudan c as e, 

por conseguinte, refazer a identidade (COLE e WALKER, apud NÃVOA, 1989, 

p. 26).    
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CONSIDERAC O ES FINAIS 
 

A identidade do professor advˆ m da significac ao social da profissao, da 

revisao das tradic àes, da reafirmac ao das próticas consagradas, do confronto 

das próticas consagradas com as novas próticas, do conflito entre teoria e 

prótica, da construc ao de novas teorias. O professor que queremos formar 

deve estar inserido num ciclo de construc ao e reconstruc ao da identidade 

docente. Este ciclo nasce do caróter questionador, crıtico e reflexivo que o 

professor deve assumir. Procurando relativizar o saber, em busca de um novo 

saber, que tambem deve ser questionado e refletido para que este ciclo nao 

tenha fim. Almejando sempre a relativizac ao do saber, o que gera uma 

reformulac ao da identidade do professor. Reformulac ao esta que tem um 

tempo certo para acontecer, que passa pelo processo de acomoda c ao, 

desacomodac ao e reacomodac ao, para que possa ser assimilado, e, so  entao, 

vivido e experimentado. Nesse momento, o professor reflexivo, cr ıtico e 

investigativo, volta a questionar, refletir e analisar, almejando sempre a busca 

do saber revestido de episteme.  

Ressignificar a identidade do professor significa entender que a 

identidade do professor e uma so , constituıda pela identidade pessoal e pela 

identidade profissional. Esta uniao e indissocióvel, e desta indissociabilidade 

surge a identidade do professor, pois conforme mencionado, o profe ssor e uma 

pessoa, e uma parte importante dessa pessoa e o professor.   
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