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1. INTRODUCAO FAVOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N A O S U B L I I M H A R 

Dcntre as discussocs rclacionadas aos paradigmas atuais da educacao brasilcira, 

podemos evidenciar a problematica da formacao de professores, pois seja qua! for o problema 

- indisciplina, insueesso, desmotivacao, curriculos, programas, administracao escolar, 

participacao/cidadania, etc. - a formacao de professores sera sempre apontada como um 

components essencial da solucao. 

Estudos sobre o ensino e aprendizagem de Iinguas (Cavalcanti & Moita Lopes, 1991 

apud Kfouri-Kaneoya, 2004, p. 15), tern apontado como foco de estudo a sala de aula, e, 

relacionam a isso, uma mudanca de perspectiva com relacao a formacao dc professores de 

Iinguas. Dentro desta perspectiva, propostas tern sido direcionadas ao paradigma de professores 

reflexivos, no qual estao presentes alguns tracos de invcstigacao com relacao a questoes como a 

abordagem de ensino, a reflexao coletivamente construida, a pesquisa acao, a cullura de 

aprender e o ensino comunicativo de Iinguas que contribuem para a interpretagao da atividade 

do profissional de Iinguas em formacao - pre-servi^o ou em servico - c para a construcao de 

um corpo teorico coerente dentro desse terreno de ideias (Romero, 1998 e Moita Eopes & 

Freirc, 1998). 

Um numero crescente de teorias sobre reflexao e de teorias acerca de profissionais 

criticos vem sendo evidenciadas com o objelivo de atualizar os professores no tocante a sua 

formacao, por acreditar que o proprio professor seja capaz de refletir sobre sua pratica docente 

e com isto melhora-la, alterando significalivamcnte a qualidade do ensino e consequentemente 

a qualidade da educacao (Dias, 2005). 

Pesquisas sobre cursos dc Einguas Estrangeiras (Cavalcanti & Moita Lopes, 1991) tern 

verificado a existencia de um desnivel entre o grau de formacao do graduando e os padroes 

preconizados no ensino de Lingua EsUangeira. Porem, ao longo da historia da educacao, 

poucas foram as oportunidades dadas aos professores de Ingles como Lingua Estrangeira -

ILE, parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que se manifeslassem sobre suas i>raticas pedagogicas. Novas propostas curriculares, 

referenciais educacionais, sistemas de avaliacao, etc. vem sendo introduzidas no universo 

escolar sem que os professores possam opinar a respeito, como se fossem profissionais 

incapazes de se expressarem sobre o que os afeta diariamente. 

Tal situac:ao pode estar atribuida ao fato de que, durante anos, a educacao norteou-se 

pelo paradigma taylorista, baseado no tecnicismo, que eoneebe o exercicio profissional como 
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urna atividade meramente instrumental, voltada para a solucao de problcmas atraves da 

aplicacao de teorias, metodos e tecnicas (Almeida, 2001). 

Autores como Novoa, Schon, Alarcao, Stenhouse e Perez Gomez, propoem um 

modelo pratico de ensino, baseado em conhecimento espontanco, intuitivo, experimental e 

cotidiano, inspirados em Dewey, que na dccada de 1970 apontava a experiencia como sendo a 

primcira ionte de educacao. Esses autores dcfendem a ideia de que a formacao do professor 

deva estar alicercada no modelo pratico, ou seja, que o professor e sujeito de seu proprio 

desenvolvimento profissional, processo em que a reflexao sobre a pratica e fundamental. 

A proposla dos autores anteriormente citados e que o professor deixe de ser um 

tecnico, um executor, para tornar-se um "investigador na sala de aula" (Stenhouse, 197.5; apud 

Perez Gomez, 1991), um "pratico rellexivo" (Schon, 1991; apud Eiberalli, 2004), um "pratico 

autonomo" ou um "artista" capaz de criar suas proprias acbes e de resolver siluacbes 

problematicas por meio da integracao inteligente do conhecimento da tecnica com os saberes 

praticos, adquiridos na pratica docente (Perez Gomez, 1991; apud Eiberalli, 2004). 

Desta maneira, ao refletir sobre sua pratica, o professor desenvolve uma atividade 

investigativa que ira cai"acteriza-lo como produtor de conhecimenlos praticos sobre o ensino, e 

nao mais como um tecnico que apenas reproduz estes conhecimenlos (Schon, 1991; apud 

Magalhacs, 2004). 

Assim, conforme N6voa(1991), a formacao do professor critico-reflexivo implica em 

Ires tipos de desenvolvimento: pessoal, profissional e organizacional. Numa linha semelhanle 

ao pensamento de Novoa, Zeichner(1993) destaca a importancia do conlexto, alirmando que o 

professor alem de refletir sobre sua pratica, necessita analisar as condic/ies de trabalho, levando 

em conta suas condicoes de produ^ao, ou seja, as condicdes politicas e economicas que 

interferem em sua pratica pedagogica. Em sua opiniao, Novoa (1991) alirnia que, vivcndo em 

uma sociedade marcada por diferengas de classe, genero, cor, rac;a, etnia, e outras, e 

fundamental a reflexao sobre a dimensao poliuca do ato educativo. 

O curso de Pratica de Ensino em Lingua Ingiesa (PEL!) da UFCG tern criado espaco 

para a realizacao de um trabalho com seus alunos em pre-servico, dentro dessas perspectivas, 

procurando envolver o futuro professor num processo de reflexao continuo sobre sua pratica. 

Uma das ferramentas propostas por Eiberalli(2003), para desenvolver no individuo esse 

processo de construcao de reflexao e a manulcncao de um diario rellexivo, cujo objelivo 

principal e fazer um relato de suas acoes e atitudes, como forma de documenlo para avaliacao 



0 (Processo de construcao da reflexao critica dos alunos-professores da disciplma (Pratica de 'Ensino em Lingua Ingiesa I 

Ingnd Medi'iros de -firito _'4 ragdo 

2007.1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dcsse agir. Para isso, prctcndemos investigar se cxislc um proccsso de construcao de reflexao 

critica nos diarios das aulas produzidas pelos alunos da disciplina PKLI 1 da UFCG; e em caso 

alirmativo, ate que ponto os elementos lingiiislicos e procedimenlos dctemiinam esse 

proccsso? 

Diantc dos prohlemas expostos, esse trabalho tern como objetivos: 

1. Investigar a existencia do processo de construcao de reflexao critica nos diarios 

das aulas produzidas pelos alunos da disciplina PELJ I da IIFCG do periodo 

2005.1; 

2. Identificar que elementos lingiiislicos e procedimenlos delcrminam esse 

proccsso critico-rellexivo prcsentes nos diarios dos professores em formacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2. METODOLOGIA 

2.1 Tipo de Pesquisa 

Segundo Gil (2002), a pesquisa deseriliva tern como objetivo primordial a desericao 

das earaeteristieas de determinados lenonicnos. Sao tambem pesquisas deserilivas aquelas que 

visam descrever earaeteristieas de grupos (idade, sexo, procedencia etc.), como tambem a 

descric,ao dc um processo numa organizacao, o estudo do nivel dc atendimento de entidades, 

levantamcnto dc opinioes, alitudes e crencas de uma populacao, etc. 

A partir dessa definicao, podemos dizer que a presente jicsquisa caracteriza-se como 

descritiva de cunho analitico e tera como objeto de analisc os diarios reflexivos de professores 

em formacao, a partir de aulas ministradas durante um curso piloto na Escola Estadual 

Nenzinha Cunha Lima. 

2.2 Contexto da Pesquisa 

O contexto da pesquisa foi a disciplina Pratica de Ensino de Lingua Ingiesa - PELI - I , 

do curso de Licenciatura Plena em I^etras, habilitacao em Lingua Ingiesa, oferecida no 

scmcstre 200.5.1, na IIFCG, com carga lioraria de 1.50 boras-aula. Essa disciplina, oferecida a 

alunos graduandos cm ILE, teve o acornpanbamento da professora-orientadora e contou com a 

participacao de quatro alunos. 

A disciplina PELI I tern propiciado condicoes para (pie o aluno-professor encontre 

maneiras de refletir sobre sua pratica, durante o periodo de atuacao na disciplina, e para que 

possa desenvolver uma pratica mais efetiva no futuro. O aluno e instigado a selecionar e 

produzir seu proprio material visando sua aplicacao ninii contexto de situacao real e social. Ao 

mesmo tempo, ele tambem e conduzido a vivenciar a pratica critica reilexiva a partir de acoes 

(pie o fazem pensar no que faz, como faz e o que deveria fazer para melhorar essa pratica. Para 

(pie isso ocorra, a ele e sugerido a manutencao de um diario rellexivo de suas aulas. Para que o 

aluno-professor possa se familiarizar com a pratica de escritura de diario, antes do curso-piloto, 

eles foram induzidos a elaborar um diario semanal das aulas minismadas nas cscolas ondc 

Irabalhavam. Esses diarios eram lidos e discutidos com os colcg*as e professor da disciplina no 

curso. 
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Neste diario devem aparecer os momentos nos quais o aluno faz a sua reflexao atraves 

do descrever, do informar, do confrontar e do reconstruir de suas acoes. Essa e, portanto, uma 

forma de envolver o futuro professor no processo de reflexao da sua pratica e sobre sua pratica. 

Os proprios alunos-professores planejaram c ministraram o curso-pilolo de leitura cm lingua 

ingiesa, orientados pela professora da disciplina. O curso piloto teve duracao de 30 horas-aula, 

que foram divididas entre os quatro alunos-professores. O curso foi ministrado para 21 alunos 

do 2° ciclo do ensino fundamental da Escola Ncnzinha Cunha Lima em Campina Grande, e 

leve como objetivo trabalhar atraves de varios generos textuais estratcgias de leitura (pie 

facilitam a compreensao. 

Ao tcrniino de cada aula ministrada pelos alunos-professores era solicitado pela 

professora-orientadora um diario rellexivo nos quais os alunos-professores deveriam descrever 

suas acoes, informar as teorias (pie embasaram suas praticas em sala, confrontar as razdes que 

os levaram a agir daquela maneira e reconstruir as praticas deles a partir da reflexao sobre suas 

proprias praticas. 

2.3 Sujeitos da Pesquisa (diaristas) 

Fizeram parte deste estudo, quatro alunos do curso de Eiccnciatura Plena em Letras, 

habilitacao em Iinguas Estiangeiras da IJFCG, dos quais ties cram do sexo feminine) c um do 

sexo masculino. Dos quatro alunos, as ties do sexo feminino ja cram professoras, apenas o do 

sexo masculino nao tinha ncnlnmia experiencia. 

2.4 Coleta de dados 

A coleta dos dados foi realizada durante o curso-piloto, quando cada aluno- professor 

teve que elaborar um diario rellexivo sobre cada aula ministrada por eles, no qual deveriam 

constar as quatro acoes que compoe o processo critico-reflexivoproposlos por Eiberalli(2004). 

Para a elaboracao do diario os alunos-professores basearam-se nas seguintes perguntas 

propostas por Eiberalli(2004): 

10 
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NozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Descrever: 

• Dcscreva sua aula. 

• Quantos alunos havia na aula? 

• Qual foi o assunto da aula? 

• Que atividades foram dcscnvolvidas? 

• Como os alunos parliciparam das atividades? 

No Iniornnu: 

• Qual foi o foco da apresentacao do conteudo? 

• Como foi sua postura? 

• A que visoes de aprender-ensinar voc€ relaeiona a sua aula/essa atividade? Por que? 

• Qual foi o seu papel e o papel do aluno nessa aula/auvidade? Por que? 

• Como o conhecimento foi trabalhado, transmitido, construido? Por que? 

No Conlrontnr. 

• Como essa aula eontribuiu para a formacao de seu aluno? 

• Qual e relacao enlre o conhecimento e a realidade particular do seu contexto de 

ensino? 

• Como o tipo de conhecimento e de interacao usado propiciou o desenvolvimento da 

identidade de sen aluno? 

• Para que serviu sua aula? Qual o papel social dela? 

• Como a sua aula colabora para a construcao de cidadaos atuantes na sociedade na qual 

vivemos? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reconstruir. 

• Como voce organizaria essa aula de outra maneira? Por que? 

• Como voce apresenlaria o conteudo dc maneira mais proxima dc sens objelivos? 

• Que outra postura voce adotaria nessa aula/atividade? Por que? 

Ao todo foram produzidos nove diarios correspondentes as aulas ministradas pelos 

alunos-professores do curso-piloto. Cada aluno-professor elahorou dois diarios orientados pelas 

perguntas mencionadas acinia. () diarista A escreveu Ires diarios porque precisou de mais uma 

aula para concluir seu conteudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. FUNDAMENTAgAO TEORICA 

A fundamcnlacao tcorica deste trabalho esta dividida em tres momenlos: (1) Coneeilo 

de um professor eritieo-rellexivo; (2) Relevancia dos diarios como instrumento de reflexao; (3) 

Caracteristicas lingiiisticas do processo rellexivo. 

3.1 Conceito de um professor critico-reflexivo 

Na atualidade, a reflexao c, ao se reportar as novas tendencias da formacao de 

professores, um dos conceitos mais utili/ados por investigadores, formadores de professores e 

educadores. Segundo Ramalho (2003), a educacao e a reconstrucao da experiencia 

conslanlemente, com o objclivo dc habilitar as novas geracoes a responderem aos desafios do 

contexto social em que eslao inseridos. 

Cunha (2004) alirma (pie foi inicialmente Schon (1983 e 1987) que formulou a teoria 

acerca do professor reflexivo, e entende que a aquisicao dos saberes destes profissionais, 

reali/a-se em tonio dc ties alicerces: conhecimento pratico, reflexao da acao e reflexao sobre a 

acao. Nesta perspectiva, educar e mais do que a simples reproducao do conhecimento, e o 

incentivo do continuo desejo de desenvolver, levando os professores a utili/arem a reflexao 

como ferramenta para desenvolvimento do pensaniento e da acao, valorizando a experiencia e 

a reflexao sobre a experiencia. 

Segundo Giroux (1998), Perez Gomez (1998-2001) entre outros,, profissionais criticos-

rellexivos sao aquclcs que relletem acerca de suas proprias praticas de ensino na sala de aula. 

Para nielhor coniprcendcr a lianslormaeao do profissional em um agente critico 

rellexivo, Smyth (1992) alirma, com base na discussao de Freire (1970), (pie o processo 

rellexivo envolve necessariamentc quatro acoes:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA descrever, informar, confrontar e reconstruir. 

Desta maneira, para refletir criticamcnlc, o professional nccessita, num primciro 

momento, descrever suas acoes em resposta a um simples questionamento - O que GzP, (pic 

abrangcria, segundo Eiberalli (2002), o enfoque de agoes rotinciras ou conscientes, conversas 

com alunos, professores, dentre outros, possibilitando ao jirolissional evidenciar o (pie motiva 

cada uma dc suas a^oes, e decisoes tomadas em sala. Ao descrever suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA HCAO dctalhadamente, o 
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agente se distancia de suas acoes e, assim, pode se questional- sobre as razdes das escolhas 

ieitas. 

Nuni segundo niomcnto, outra qucstao sc Faz nccessariazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - O que agir desse modo 

signiliea? Com isso, o profissional busca informar os principios que embasaram 

conscientemcnte ou nao suas acoes em sala, gerando um cspaco de grande importancia para a 

formacao, possibilitando ao agente informar o signilicado de suas escolhas e relaciona-las a 

teorias populares (Hninner 2001; apud Liberalli, 2002) ou formais, cxplicitas ou nao. 

O informar, de acordo com Liberalli (2004), e aprescntar justilicativas (pie sustentcm as 

acoes, sendo esse o momento cm que o professor recorre as teorias para justilicar suas atiludcs 

e procedimcntos nas diferentcs situacocs que ocorrem cm sala de aula. Com isso, o aluno-

professor pode refletir sobre os significados de suas a^oes. E atraves do informar que a enlase e 

dada as visocs do proccsso dc ensino-aprendizagem que permeia a acjio do aluno-professor. 

Numa terceira etapa, o confrontar, estaria relacionado ao fato do profissional se 

(piestionar sobre as teorias que cmbasam sua pratica - Como chegueia serassim?Que teorias 

embasani niinhas acoes? De maneira que lhe pennita melhor comprcender seu modo de agir 

em sala hem como lidar com seus alunos, etc. Esta e a etapa mais importante da reflexao 

critica, embora diiicilmenle alcancada, em razao dos professores eslarcm mais preocupados na 

construcao de um conhecimento relacionado ao contexto escolar, do que ao uso social destes. 

O desenvolvimento desta acao propicia a emancipacao do professor que passa a atuar como 

um agente transformador dc sua acao. 

A compreensao destes ties processos faz com que o profissional se questione com 

relacao ao seu fazer-agir no contexto escolar e tenha como resultado a indagacao por parte do 

profissional - Como posso agir (liferente? O agente ao reconstruir procure alternativas para 

suas acoes inserindo-se na historia, reconstruindo, admilindo que suas praticas nao sejam 

iniulaveis, possuindo assim uma visao mais abrangente sobre o seu agir ou pensar suas praticas 

(Liberalli, 2002). 

Para discutir esta tematica torna-se de fundamental importancia o estudo dos conccitos 

elcncados por Liberalli (2004), que identilica tres tipos de reflexao: a tecnica, a pratica e a 

critica e csclarece o (pie ocorre em cada uma delas para justificar que nem lodo proccsso de 

reflexao iniplica em uma consciencia, uma busca dc translorniacao. 

A reflexao tecnica aborda a tentativa do profissional de conlrolar o mcio onde esta 

inserido. dc forma lechada, nao accilando criticas ou mudancas, tendo por base o seu 
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conhecimento tecnico. Ela e marcada pela avaliacao da pratica a partir da teoria, e uma tcntativa 

de aplicar os conhecimenlos teoricos as acoes, sem muito aprofundamento Liberalli (2002). 

A reflexao pratica demonstra uma evidente evohicao da tecnica, pois defende a abertura 

dos objetivos e suposicoes que o profissional uliliza para justificar suas acaoes. Segundo 

Liberalli(2004, p. 100),"A pratica. na reflexao pratica caracleriza-se essencialmente pela 

centralizacao em necessidades funeionais, voltadas para a compreensao de latos. (...) A pratica e 

aprcsentada de forma concreta, em alguns exemplos, ha mencao a aspectos teoricos nas 

avaliacoes, sem que seja leito, porem, qualquer aprofundamento ou explicacao destes conceitos 

esclarecendo porque se rclacionam a lal pratica." 

Por lim, a reflexao critica, representa a uniao dos conceitos que a antecedem. Lste nivel 

de rellexao, contudo, valoriza primordialmcntc crilerios morais, localizando as acdes pessoais 

em contextos historico-sociais mais abrangentes e se preocupa em solucionar as contradicoes 

das duas praticas antcriores, gcrando uma maior cmancipacao dos profissionais praticantcs. 

Assim, Liberalli (2004, p. 101) esclarece que : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A rellexao eritiea e marcada pela descricao de acoes, discussao das teorias 

que embasain cssas acoes, autocrilica e projx>sta dc reconstrucao da acao. (...) 

rclacionam teoria c pratica, numa critica da forma de agir lienle as necessidades de 

aprendizagem dos alunos." 

A rellexao critica se organiza de uma forma questionadora, possibilitando ao 

profissional de ensino levar em conta nao so o contexto historico-social que se encontra 

inscrido, mas tambem contextos polilicos e culturais que embasam a sua pratica. 

Na atualidade, a formacao dos profissionais de ensino e baseada nas politicas 

cducacionais, no curriculo e nos estatulos dos cursos dc licenciatura, nao enfocando a 

consolidacao de um pensamento de auto-analise por parte do profissional, formacao esta que o 

possibilitaria a lidar com as necessidades e os problemas de sala de aula, aperfei<;oando sua 

pratica, mediando sabiamente teoria e pratica, lomentando o efetivo aprendizado dos alunos. 

Por isso, a rellexao critica "Visa o desenvolvimento de novos conhecimentos, novas 

compreensdes e novas possibilidades de acao..." Liberalli (2003, p. ) 

Do ponto de vista politico podemos entendcr a reflexao critica como invcsligacao e 

critica do professor agente, nao unicamente acerca de suas acoes, mas tambem da estrutura 

instilucional em que sua â ao se encontra inserida, relletindo criticamcnle sobre a pratica, 

conicxtualizando o social e politicamente, confrontando-o com a tradicao. Segundo Mag-alhaes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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