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RESUMO: Este trabalho objetiva refletir sobre a situacionalidade da formac ao 

de professores na realidade educacional brasileira. Como procedimento 

metodologico de carê ter teorico-descritivo, realizamos uma selec ao de estudos 

para levantar os dilemas, as possibilidades e os desafios que tem sido alvo `  

formac ao de educadores, especialmente em nıvel de educac ao superior, nos 

ultimos anos. Constatamos que esse assunto tem sido temê tica de foruns de 

ensino e congressos e que se afloraram discussées sobre os problemas, sobre 

as propostas e os reais desafios que uma formac ao mais efetiva exige. A 

investigac ao sobre a formac ao de professores nestes ultimos anos centra-se 

mais nas polıticas educacionais, no currıculo e no estatuto dos cursos de 

licenciatura, especialmente do curso de Pedagogia. Os estudos pontuam 

tambâm para a necessidade de lutar para a valorizac ao profissional e social, 

bem como garantir ao futuro professor uma formac ao comprometida com a 

transformac ao historica e social.  
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Introduca o 

 

Formac ao de professores: velho tema e novas perspectivas. Velho tema, 

na medida em que hê  muito vem se discutindo e buscando soluc ées para 
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antigos problemas gestados na historia da educac ao brasileira. Novas 

perspectivas, na medida em que novos estudos tem se mostrado profıcuos em 

relac ao `  questao.   

Vale ressaltar que a investigac ao sobre a formac ao de professores 

nestes ultimos anos centra-se mais nas polıticas educacionais, no currıculo e 

no estatuto dos cursos de licenciatura, especialmente do curso de Pedagogia. 

Nesse sentido, esta pesquisa tem o objetivo de conhecer os problemas, 

as propostas e os desafios em relac ao `  formac ao de professores no Brasil. 

Para tanto, como procedimento metodologico, selecionamos e analisamos 

alguns estudos, tais como Candau (1987), Brzezinski (1996), Gatti (1997) e 

Feldens (1998), por expressarem a realidade vivida na formac ao de 

professores no Brasil. 

 

 

Alguns problemas na formaca o de professores 
 

A literatura, embora apresente algumas caracterısticas especıficas, de 

modo geral, demonstra que os problemas, as propostas e os desafios 

complementam-se e adicionam-se uns aos outros. Tais estudos configuram a 

situac ao difıcil por que passa a formac ao de professores no contexto 

educacional brasileiro. Apontam, assim, para: a) polemica sobre o papel da 

educac ao no cenê rio nacional (em func ao das mudanc as no “mbito social, pela 

forc a da comunicac ao e da informac ao, bem como as alterac ées na 

organizac ao do trabalho e nas formas de relac ées sociais, levando o educador 

a se questionar: educar quem e para que ?); b) ause ncia de uma polıtica estatal 

de valorizac ao social, em func ao da precariedade de planos de carreira, da 

falta de condic ées dignas de trabalho e dos baixos salê rios; c) desintegrac ao 

intra e interinstitucional nos programas de formac ao de educadores; d) 

desarticulac ao entre ensino superior, fundamental e mâdio; e) desprestıgio dos 

cursos de licenciatura, considerados menos relevantes ou secundê rios, fato 

que implica na degradac ao da profissao docente, principalmente por seu baixo 

status social; f) escassez de verbas e/ou mê  destinac ao de verbas para 
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programas de formac ao de educadores; g) desqualificac ao dos cursos de 

formac ao profissional de docente, apontada pela complexa estrutura curricular, 

pela desintegrac ao interdisciplinar, pela desarticulac ao entre teoria e prê tica, 

entre conteudo e mâtodo de ensino, pela predomin“ncia da dimensao tâcnica 

em detrimento da humana e polıtica; h) falta de um projeto polıtico-pedagogico; 

i) ausencia de pesquisa e mau uso dela; j) falha na implementac ao, na 

organizac ao e no acompanhamento dos programas de educac ao continuada. 

Diante da exposic ao de problemas, torna-se inegê vel a perplexidade e, 

ao mesmo tempo, a desarticulac ao dos sistemas de ensino, sobretudo pela 

falta de responsabilidade do Estado na continuidade de polıticas educacionais: 

a cada troca de governo, as diretrizes educacionais sao mudadas. Isto faz com 

que a formac ao do educador seja reconhecida como uma ê rea cada vez menos 

atraente, devido, inclusive, aos baixos salê rios e `  falta de perspectivas 

profissionais que estao esvaziando os cursos de formac ao de professores 

(Vieira,1996:94). Alâm disso, os educadores ainda se deparam com uma 

imagem social ambıgua. Segundo Novoa (1996:34), eles, ”por um lado, sao 

olhados com desconfianc a, por serem acusados de serem profissionais 

medıocres e de terem uma formac ao deficiente; por outro lado, sao 

bombardeados com uma retorica cada vez mais abundante que os considera 

elementos essenciais para a melhoria da qualidade de ensino e para o 

progresso social e cultural. Pede-se quase tudo aos professores. Dê -se-lhes 

quase nadaü. 

 

 

Algumas propostas para a formaca o de professores 

 

Os estudos relataram que esses problemas nao sao recentes na historia 

da educac ao brasileira. Os mesmos trabalhos que os discutiram tambâm 

apontam propostas e desafios. Em sıntese, os estudos confluem entre si na 

maioria de suas propostas. Sao elas: a) pensar numa concepc ao de educac ao 

que compreenda o aluno como um sujeito concreto, inserido num determinado 

contexto historico-social; b) assegurar uma polıtica nacional de carreira e 
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salê rios minimamente dignos, fato que se reflete na auto-realizac ao pessoal e 

influencia o desempenho docente; c) estimular o interc“mbio intra e 

interinstituic ées; d) propor uma polıtica de formac ao de educadores, garantindo 

recursos financeiros para tal; e) criar centros de integrac ao interdepartamentais 

nas universidades; f) integrar a licenciatura com o ensino bê sico; g) propiciar a 

reformulac ao curricular, alterando as disciplinas pedagogicas, buscando 

conteudos e metodologias adequadas e prê ticas reflexivas, integrando 

conteudo especıfico e as disciplinas pedagogicas de forma interdisciplinar, 

construindo solidos conhecimentos na ê rea, integrando teoria e prê tica e tendo 

uma base comum como eixo curricular que considere os diferentes contextos 

educacionais e sociais; h) identificar o papel e a func ao dos profissionais da 

educac ao, com base na doce ncia e na pesquisa; i) oferecer um ensino de 

qualidade, com o proposito de superar as deficiencias na formac ao do 

professor, bem como estimular a pesquisa, visando a construc ao, a 

organizac ao e o uso articulado do conhecimento em integrac ao com o corpo 

discente; j) gestar e desenvolver uma proposta pedagogica com enfoque 

interdisciplinar; l) fortalecer as associac ées de professores e entidades 

sindicais; m) desenvolver, organizar e acompanhar, de forma mais consistente, 

programas de formac ao continuada, para que tanto os professores em 

exercıcio da rede de ensino bê sico, como os professores das instituic ées 

formadoras possam ampliar a sua cultura e propiciar uma formac ao 

transdisciplinar. 

A partir das propostas e sugestées de encaminhamentos `  formac ao de 

professores, compreendemos que paira no ar um desejo de fomentar a 

melhoria dos programas de formac ao de educadores. Essa formac ao de 

carê ter ”permanenteü intenciona capacitar melhor os professores, dando-lhes 

conhecimento teorico-prê tico acerca do processo ensino-aprendizagem no 

contexto escolar.  

Mesmo diante de possibilidades e horizontes, cremos que â visıvel a 

complexidade da preparac ao da formac ao profissional apontada pelos estudos 

analisados. Dessa forma, concordamos com Perrenould (1993), ao dizer que 

cada professor estê  condenado a reconstruir, no seu dia-a-dia, uma polıtica de 
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educac ao, uma âtica de relac ao, uma epistemologia dos saberes, uma 

transposic ao didê tica, um contrato pedagogico e uma teoria da aprendizagem.  

Nesse sentido, o educador deve ter capacidade para desenvolver sua 

prê tica escolar de forma aberta, flexıvel e polivalente. De tal modo, que nao hê  

como nao concordar com Novoa (1996:38), quando diz que nao se pode mais 

continuar a desprezar e minorar as capacidades dos educadores, pois ”grande 

parte do potencial cultural (e mesmo tâcnico e cientıfico) das sociedades 

contempor“neas estê  concentrado nas escolasü, o lugar onde se concentra o 

maior numero de pessoal altamente qualificado. Nao hê  mais como reconhecer 

o valor da escola, principalmente da formac ao de profissionais da educac ao em 

sua totalidade. 

Ainda cabe destacar alguns desafios relatados nos estudos analisados, 

pois cada um deles contribui para que se pense como encaminhar a formac ao 

de professores nas licenciaturas. Candau e Brzezinski entendem que o desafio 

estê  na possibilidade de o professor construir uma visao articulada das 

dimensées humana, cientıfica, tâcnica e polıtico-social, numa perspectiva 

multidimensional que lhe possa assegurar uma identidade propria. Para Gatti, o 

educador deve ter domınio cultural de diversas ê reas de saberes, para que 

possa desenvolver a capacidade de decodificar e interpretar a informac ao e 

compreender as mudanc as na reorganizac ao do trabalho e nas formas de 

convive ncia social. Para Feldens, o profissional da educac ao deve ter um 

conhecimento profissional com compete ncia prê tico-reflexiva de sua propria 

vivencia em sala de aula. Com isso, deverê  estudar e analisar com criticidade 

as situac ées de ensino vivenciadas. Mesmo com sugestées e anê lises 

enriquecedoras, torna-se publica e notoria a perplexidade que envolve a 

formac ao de educadores na conjuntura nacional. 

 

 

Consideraco es finais 

 

A literatura pedagogica concebe a formac ao do educador apoiada por 

vê rios caminhos que freq¨entemente se cruzam. Apoiam-se ora na prê tica 
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reflexiva, na investigac ao e na pesquisa-ac ao, ora na construc ao do currıculo 

escolar e na elaborac ao de um real projeto polıtico-pedagogico, ora no 

entendimento da sociedade tecnologica e de comunicac ao, etc. Estamos de 

acordo com Novoa (1996:36), quando afirma que, apesar das suas diferenc as, 

â possıvel encontrar nessas tre s linhas de consenso: a valorizac ao das 

dimensées teoricas e intelectuais do trabalho docente; a vontade de construir o 

saber de refere ncia da profissao docente a partir de uma reflexao dos proprios 

professores sobre as suas prê ticas; a certeza de que o professorado nao pode 

continuar submetido a controles tâcnicos e burocrê ticos, devendo usufruir de 

uma efetiva autonomia profissional, para alcanc ar ”um projeto de 

democratizac ao da escolaü. Nesse contexto, as lutas e as conquistas, 

principalmente na ê rea educacional, vao adiante pela implementac ao de 

propostas sârias e comprometidas com a educac ao escolarizada publica, 

democrê tica e de qualidade, que pretendam construir um novo projeto social. 
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